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Introducao 

Apresentam-se neste trabalho evidencias 

relacionadas a pressoes de demanda de pro- 
dutos agncolas no Brasil. A motivagao para 

dlscutir tais evidencias e dupla. Em primei- 
ro lugar, procura-se preencher uma lacuna 

no conhecimento sobre as condigoes de de- 

manda de produtos da agricultura brasileira, 
ao nive! regional. Em segundo lugar, utili- 
zando taxas de crescimento do consume de 

produtos agncolas e taxas de crescimento da 

produgao em varies periodos, procura-se ava- 

Os dois primeiros autores sao profes- 
sores do Departamento de Economia 

e sociologia da ESALO-USP. A ultima 

e pesquisadora da FEALO. 

Este trabalho se baseia no Volume V do 
Relatorio Final do Projeto Agricultura e Pro- 
dugao de Energia: avaliagao do custo da 
materia-prima para produgao de alcool. 
IPEA/IPT/FEALO. Sao Paulo, 1982. Os 
autores agradecem os comentarios de Fer- 
nando Curi Peres, Jose Ferreira de Noro- 
nha, Jose Roberto Mendonga de Barros e 
Paulo F. Cidade de Araujo. 

liar as pressoes que o setor agricola dever^ 

sofrer nesta fase do desenvolvimento brasi- 

leiro. 

Dadas as dificuldades no Balango de Pa- 
gamentos, que se tornaram intensas com a 
crise energetica iniciada em 1973, alguns 
autores vem apontando serias limitagoes 

da agricultura para responder satisfatoria- 
mente aos tres tipos de demanda: bens de 
exportagao, bens energeticos substitutes do 
petroleo importado e bens de consumo do- 

mestico. 

A ideia de incapacidade da agricultura pa- 
ra expandir a produgao agricola para consu- 

mo domestico, para exportar e oferecer so- 

lugao ao problema energetico tern sua base 

na evidencia apresentada pelos padroes his- 

toricos de crescimento dos diversos produ- 

tos agncolas. Homem de Melo (1980) ante- 

cipa possiveis conflitos para atingir, simul- 

taneamente, esses objetivos. O autor apon- 

ta que as metas do Proalcool, estabelecidas 

para 1985, implicariam o sacrificio de 20% 

da produgao recente de feijao, 17% de arroz 
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e 8% de milho. Este ponto e enfatizado, 

ainda, com o argumento de que a agricultu- 

ra vem sofrendo grandes pressoes de cus- 
tos, as quais se originam nos pregos cres- 

centes, especialmente de Insumos adquiri- 
dos do setor industrial. Tais pressoes con- 

tribuem para reduzir os aumentos de produ- 

tividade e, conseqiientemente, a expansao 
da produgao agncola. 

A analise do setor agncola no passado re- 
cente tem indicado um desequilibrio na com- 
posigao da produgao de bens chamados ex- 
portaveis e daqueles dirigidos ao consumo 
domestico. Tem sido detectado um vies 

da politica economica, via pregos e tecnolo- 
giaf em favor dos produtos de exportagao^. 
Esse vies teria provocado queda das taxas de 
crescimento da produgao de produtos basi- 
cos de consumo interno, exercendo impacto 
sobre os pregos e, conseqiientemente, so- 
bre a renda real e estado de nutrigao da po- 

puiagao mais pobre. 

Neste trabalho, pretende-se contribuir pa- 
ra essa discussao apresentando evidencias, 
ao mvel de produto, tanto sobre o compor- 
tamento da oferta como sobre o comporta- 

mento da demanda de produtos agricolas 
mais representatives(2). Espera-se que a 
discussao aqui encetada contribua para um 
melhor entendimento das pressoes que re- 

caem sobre a agricultura na presents 
decada. 

O trabalho esta dividido em quatro par- 
tes. No item 1, discutem-se procedimentos 

e apresentam-se resultados relacionados a 
niveis e taxas de crescimento do consumo 
de produtos agricolas. No item 2, sao apre- 
sentados niveis e taxas de crescimento da 
produgao agricola. No item 3 confrontam-se 
niveis e taxas de crescimento de demanda 

(1) Ver HOMEM DE MELO (1981). 

(2) O problema da resposta da oferta agricola 
a estimulos de pregos foi discutido inten* 
samente na decada de 60. Ver PASTORE, 
AC. A resposta da produgao agricola aos 
pregos no Brasil. Sao Paulo, APEC, 1973. 

e produgao. A ultima parte apresenta alguns 
comentarios finais. 

1. Consumo de Produtos Agricolas 

Para um total de 25 produtos, foram cal- 

culadas taxas de crescimento da demanda 
ao nivel regional. No calculo dessas taxas 

foram consideradas taxas regionals de cres- 
cimento da populagao, taxas regionais de 
crescimento da renda e elasticidade-renda 

de produtos individuais. 

Para obtengao das demandas regionais, di- 
vidiu-se o Pais em 17 "regioes de consumo", 

tendo sido estimada uma taxa de crescimen- 
to da demanda para cada produto e regiao. 
Cada "regiao de consumo" e constituida 
por um conjunto de meso-regioes, como de- 
finidas pela Fundagao Institute Brasileiro de 
Geografia e Estatistica (FIBGE)(3). 

Sao consideradas como determinantes 
principals do incremento da demanda de pro- 
dutos agricolas a taxa de crescimento da po- 
pulagao e a taxa de crescimento de renda 

per capita. 

Foram usadas taxas de crescimento da 
populagao na decada de 1970, publicadas, 
ao nivel de grandes regides e estados, nas 
Tabulagoes Avangadas do Censo Demografi- 
co de 1980. Essas taxas foram agregadas 
convenientemente para se chegar ao nivel 
de "regiao de consumo"<4). 

Em razao da drastica mudanga no cresci- 
mento natural da populagao brasileira na ul- 
tima decada, provocada, em grande medida, 

pela queda na taxa de fecundidade, optou-se 
por ajustar as taxas publicadas pelo Censo 

(3) Foram consideradas centres das "regioes 
de consumo", em numero de 17, as cida- 
des de Manaus, Belem, Sao Luiz, Forta- 
leza, Recife, Salvador, Brasilia, Cuiaba, 
Campo Grande, Belo Horizonte, Vitoria, Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, Ribeirao Preto, Lon- 
drina, Curitiba e Porto Alegre. 

(4) Para detalhes sobre a agregagao ver Volu- 
me V do Relatorio do Projeto Agricultura 
e Produgao de Energia..., op, cit. 
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as expectativas de que a decada de 1980 
apresentara taxas ainda menores de cresci- 

mento da populagao. Para tanto, supoe-se 

uma taxa media de crescimento da popu- 

lagao de 2,2% a.a., na decada de 1980, ajus- 
tando-se proporcionalmente as taxas re- 

gionais(5). 

Para estimar a taxa de crescimento da ren- 

da per capita, utiiizando-se dados de niveis 

de renda, fornecidos pela Fundagao Getulio 
Vargas (FGV), ao nivel de estado, para os 

anos de 1959 e 1970(6>. Foram computadas 

taxas geometricas de crescimento da renda 

per capita e estas foram agregadas conve- 
nientemente para se chegar a taxas para 

as "regioes de consumo" consideradas. Adi- 
cionalmente, supos-se que o crescimento da 

renda, na decada de 1980, se aproximara da 
tendencia de longo prazo da economia. As- 
sumindo uma taxa de crescimento da renda 

per capita de 3,78% ao ano procedeu-se ao 

ajuste proporcional das taxas de crescimen- 

to regional obtidas com os dados da FGV(7). 
Na tabela 1 sao apresentadas taxas de cres- 
cimento da renda per capita e da populagao 

para as "regioes de consumo" considera- 
das. Desde que essas taxas sao admitidas 
como componentes importantes do cresci- 
mento do consumo regional, pode-se ante- 

cipar a observagao de que as regioes Norte 

e Centro-Oeste poderao exercer fortes pres- 
soes na demanda de produtos agricolas. 

Ha, todavia, que se considerar tambem o 
efeito da elasticidade-renda sobre o com- 
portamento da demanda. 

(5) Para maiores detalhes sobre essa taxa, 
ver Pressupostos basicos das projegoes do 
populagao para o Brasil. Sao Paulo, IPX, 
1981, mimeo. 

TABELA 1 

TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DA RENDA 
PER CAPITA E DA POPULAQAO 

por regiao de consumo 

Regiao de 
Consumo 

Taxas de Crescimen- 
to da Renda Taxa Estima- 

Per Capita da do Cr®s' 
  cimento da 

. Populagao (d6- 
Ajustada cada de 

1959/70 para ig80j 
a decada de 

1980 

Manaus 5,09 5,40 5,93 
BeI6m 1,89 2,00 4,18 
Sao Luiz 3,26 3,46 2,48 
Forlaleza 2,77 2,94 1,74 
Recife 0,66 0,70 1,56 
Salvador 2,53 2,68 2,10 
Brasilia 3.93 4,16 2,35 
Cuiaba 4,12 4,37 5,95 
Campo 
Grande 4,12 4,37 2,87 
Belo Hori- 
zonte 5.07 5,37 1,93 
Vitdria 5,76 3,25 2,04 
Rio de 
Janeiro 3,07 6.00 0,81 
Sao Paulo 3,41 3,61 4,15 
Ribeirao 
Preto 3.82 4,05 1,88 
Londrina 2.69 2 85 0,40 
Curitiba 3,24 3,43 2,48 
Porto Alegre 4,63 4,91 1,39 
Brasil 3,47 3,78 2,22 

Fonte: FGV (1977), FIBGE (1970 e 1980) e IPT 
(1982). 

A taxa de crescimento da demanda de um 

dado produto e considerada a soma das ta- 

xas de crescimento da populagao e do cres- 

cimento da renda, sendo esta ultima taxa 

ponderada pela elasticidade-renda do produ- 

to considerado. Supoe-se adicionalmente 

que os pregos relatives permanecem cons- 

tantes durante o pen'odo de analise. 

(6) FGV (19771. 

(7) Foi computada uma taxa de crescimento 
do P1B real de 6.4% a.a. para o periodo 
1947/75, com dados publicados por ASSIS 
(1981). Assumindo uma taxa de 3,78% a.a. 
para a renda per capita e 2,22% para o 
crescimento da populagao obtem-se a ta- 
xa de 6% a.a. para o crescimento global 
da renda, levemente inferior a taxa de 
6,4% calculada para o PIB real. 

As elasticidades-renda utmzadas para es- 

timar a taxa de crescimento do consumo fo- 

ram obtidas a partir de um levantamento das 

estimativas existentes nas diferentes re- 

gioes do Pais. Procurou-se utilizar, sempre 

que possfvel, as estimativas mais recentes. 

Para uns poucos produtos e regioes nao fo- 

ram encontradas estimativas. Nesses casos, 
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a estrategia adotada foi a de utilizar estima- 

tivas existentes para a regiao mais proxima. 

Na tabela 2 sao apresentadas as elasticida- 
des-renda por produto e regiao. 

Para obtengao das quantidades fisicas 

consumidas no ano-base, 1975, uma fonte 
importante foi o levantamento do ENDEF 

(Estudo Nacional da Despesa Familiar). As 

quantidades consumidas por comensal-ano 
(consume per capita normalizado) foram con- 
vertidas em quantidades fisicas ao nivel de 

fazenda. Coeficientes de transformagao do 
Institute de Economia Agricola (IEA) da Se- 
cretaria da Agricultura e Abastecimento do 
Estado de Sao Paulo e informagoes adicio- 
nais obtidas junto a varias areas de espe- 
cializagao na Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (ESALQ) forneceram os ele- 
mentos para conversao. 

£ necessario considerar que, no levanta- 

mento do ENDEF, utilizou-se a categoria con- 
sumo por comensal-ano em vez da conven- 
cional consumo per capita. O consumo por 
comensal e corrigido por refeigoes efetua- 
das fora do domici'lio. Essa corregao ba- 

seia-se em distribuigao de calorias nos di- 
versos ritmos alimentares. £ possivel que, 

para um dado ritmo alimentar, as distribui- 

goes caloricas nao sejam as mesmas dentro 

e fora da unidade; acredita-se tambem que 
distribuigdes caloricas nao fornegam ponde- 
ragoes perfeitas para o computo do numero 
de comensais. Nestes casos, nao se sabe 

a diregao do vies no consumo per capita. 

Para investigar, porem, a consistencia dos 

dados de consumo baseados no levantamen- 

do ENDEF. foi computado o consumo apa- 
rente para todos os produtos considerados 

na pesquisa. Adotou-se, entao, o criterio de 

rejeitar as estimativas baseadas em dados 

do ENDEF sempre que elas gerassem uma 

estimativa de consumo agregado que diferis- 

se. em mais de 15%, do consumo aparente 
nacional, computado como a soma da produ- 
gao interna mais importagoes, deduzidas as 
exportagoes. 

Pelo criterio adotado, foram aceitas esti- 
mativas do ENDEF para carne bovina, leite, 

feijao, frango e sumos. 

Para os demais produtos, cujo consumo 

aparente se apresentou superior ao consu- 
mo estimado atraves do ENDEF em mais de 

15%, foram realizados ajustes para se obter 
o consumo no ano-base. Incluem-se aqui o 

cafe, arroz, banana, cana, laranja e trigo. 

No caso do cafe, optou-se pela utilizagao dos 
dados de consumo fornecidos pelo Institute 

Brasileiro do Cafe (IBC). Para os outros pro- 
dutos acima referidos o procedimento ado- 
tado foi o de alocar a diferenga entre o con- 

sumo aparente e o consumo correspondente 

ao ENDEF proporcionalmente ao consumo 
regional deste ultimo. A justificativa para 
tal procedimento se baseia no fato de que o 
levantamento do ENDEF nao registra consu- 

mo nao-humano, sementes etc. 

As quantidades consumidas de algodao, 
amendoim, fumo, madeira, mamona, sisal e 
soja nao puderam ser estimadas com dados 
do ENDEF. Nestes casos, utilizou-se o con- 

sumo aparente (produgao nacional, mais im- 
portagoes, menos exportagoes) per capita. 
Estimativas regionais de consumo de milho 

e mandioca foram obtidas considerando: a. 

consumo humano fornecido pelo ENDEF; b. 
consumo animal obtido indiretamente atraves 

de estimativas de efetivos de area, bovinos 
e suinos, extraidos de publicagoes da FGV. 

Os valores de consumo per capita obtidos 
por esses procedimentos aparecem na tabe- 
la 3. Para se elaborar a agregagao das ta- 
xas e obter as projegoes seguiu-se o se- 
guinte procedimento; a. computou-se o con- 

sumo agregado para o Brasil, em 1975, para 
cada produto; b. utilizando as taxas estima- 
das, projetou-se o consumo de cada produto, 

para cada regiao, para o ano de 1985; c. em 
seguida somaram-se os consumes regionais 

de cada produto; d. estimou-se a taxa geo- 

metrica de crescimento do consumo obser- 
vado em 1975 suficiente para fazer crescer 

o consumo de 1975 aos niveis projetados 

para 1985. Essa taxa, bem como os niveis 
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TABELA 2 

C0EFIC1ENTES DE ELASTICIDADE-RENDA POR PRODUTO E REGIAO 

Produto 
REGIAO DE CONSUMO 

Manaus Belem S.Luiz Fortaleza Recife Salvador Brasilia Cuiaba C.Grande 

Algodao 
Arroz 
Banana 
Batata 
Cafe 
Caju 
Cana-de-agucar 
Came Bovina 
Came Suina 
Cebola 
Coco 
Fava 
Feijao 
Frango 
Laranja 
Leite 
Mamona 
Mandioca 
Milho 
Soja 
Trigo 

0,46(16) 
0,81(19) 
0,73( 7) 
1,09( 7) 
0,26( 4) 
0,75(16) 
0.33( 7) 
0,71( 7) 
1»23( 7) 
0.83(16) 
0,58(16) 
0,28(17) 
0,28(17) 
0,28(20) 
1.07( 7) 
0,91( 7) 
0,91( 8) 

-0.10( 7) 
O.C6( 7) 
0.46( 7) 
0,43( 7) 

0,46(16) 
0.81(19) 
0,23( 7) 
1,09( 7) 
0,26( 4) 
0.75(16) 
0,33( 7) 
0,71( 7) 
1.23( 7) 
0,83(16) 
0,58(16) 
0,28(17) 
0,28(17) 
0,28(20) 
1,07( 7) 
0,93( 7) 
0,91( 8) 

-0.10( 7) 
0,66( 7) 
0,46( 7) 
0.43C 7) 

0,46(16) 
0,15(16) 
0,27(16) 
1,03(16) 
0,25(16) 
0,75(16) 
0,20(16) 
0,56(16) 
1,23( 7) 
0,83(16) 
0,58(16) 
0,28(17) 
0,28(17) 
0,70(16) 
0,62(16) 
0,82(16) 
0,91( 8) 

-0,08(16) 
0,10(16) 
0,46( 7) 
0,35( 6) 

0,46(16) 
0,25(16) 
0,08(16) 
1,42(16) 
0,26( 4) 
0,75(16) 
0,20(16) 
0,84(16) 
1.23( 7) 
0.68(16) 
0,58(16) 
0,87(16) 
0,87(16) 
0,69(16) 
0.89(16) 
0,72(16) 
0,91( 8) 

-0.10( 7) 
0,34(16) 
0.46( 7) 
0,36( 6) 

0,46(16) 
0,26(16) 
0,32(16) 
0,84(16) 
0,18(16) 
0,75(16) 
0. 18(1,6) 
1,04(16) 
0,58(16) 
0,45(16) 
0,58(16) 
0,28(17) 
0,28(17) 
0,69(16) 
0,68(16) 
0,94(16) 
0,91( 8) 

-0,37(16) 
0,11(16) 
0,53(16) 
0,22(16) 

0.46(16) 
0.34(16) 
0,34(16) 
0,50(16) 
0,75(16) 
0,75(16) 
0,25(16) 
0,52(16) 
0,20(16) 
0,32(16) 
0,58(16) 
0,28(17) 
0,28(17) 
0,58(16) 
0,63(16) 
0,63(16) 
0,91( 8) 

-0,24(16) 
0,11(16) 
0,70(16) 
0,31(16) 

0,46(16) 
0,35( 6) 
0,48( 6) 
0,39( 6) 
0,26( 4) 
0,75(16) 
1,07( 6) 
0,81( 6) 
0,60.( 6) 
0,30(18) 
0,58(16) 

-0,08( 6) 
-0,08( 6) 
0,70( 6) 
0,67( 6) 
0,60( 6) 
0,91( 8) 

-0,17( 7) 
-0,08( 7) 
0,37(18) 
0,41( 6) 

0,46(17) 
0,18( 7) 
0,73( 7) 
1,09( 7) 
0,26( 4) 
0,75(16) 
0.21( 7) 
0,23(20), 
0,00(20) 
0,54(14) 
0,58(16) 
0,53( 7) 
0,53( 7) 
0,28(20) 
1.07( 7) 
1,36( 7) 
0,91( 8) 
0.11( 7) 
0,66( 7) 
0,00(14) 
0,61( 7) 

0,46( 6) 
0,18( 7) 
0,73( 7) 
1,09( 7) 
O^Of 4) 
0,75(16) 
0,21( 7) 
0,23(20) 
0,00(20) 
0,54(14) 
0,58(16) 
0,53( 7) 
0,53( 7) 
0,28(20) 
1,07( 7) 
1,36( 7) 
0,91( 8) 
0,11( 7) 
0,66( 7) 
0,00(14) 
0,61( 7) 

TABELA 2 
COEFICIENTES DE ELASTICIDADE-RENDA POR PRODUTO E REGIAO 

REGIAO DE CONSUMO 
Produto Belo 

Hori zonte Vitoria Rio de 
Janeiro Sio Paulo Ribeirao 

Pre to Londrina Curitiba Porto 
Alegre 

Algodao 
Arroz 
Banana 
Batata 
Cafe 
Caju 
Cana-de-agucar 
Came Bovina 
Came Suina 
Cebola 
Coco 
Fava 
Feijao 
Frango 
Laranja 
Leite 
Mamona 
Mandioca 
Milho 
Soja 
Trigo 

0,46(16) 
0,81(19) 
0,28(18) 
0,33(18) 
0,26( 4) 
0,75(16) 
0,24( 7) 
0,63(18) 
0,48(18) 
0,30(18) 
0,58(16) 
0,28(17) 
0,28(17) 
0.34(18) 
0,43(18) 
0,45(18) 
0,91( 8) 
0,24(18) 

-0,22( 7) 
0,37(18) 
0,32( 7) 

0,46(16) 
0,81(19) 
0,32( 1) 
0,41( 7) 
0,26( 4) 
0,75(16) 
0,24( 7) 
0,17( 1) 
0,52( 1) 
0,30(18) 
0,58(16) 
0,28(17) 
0,28(17) 
0,26( 1) 
0,73( 7) 
0,38( 1) 
0,9l( 8) 
0,25( 7) 

-0,22( 7) 
0,37(18) 
0,35( 7) 

0,46(16) 
-0,06(14) 
0,46( 7) 
0,61(14) 
0,45(14) 
0,75(16) 
0,19( 7) 
0,99(14) 
0.79(14) 
0,54(14) 
0,58(16) 
0,28(17) 
0,28(17) 
1,04(14) 
0,67( 7) 
0,58(14) 
0,91( 7) 
0,13( 7) 
0,80(14) 
0,00(14) 
0,32(14) 

0,46(16) 
-0,06(14) 
-0,19(14) 
0,61(14) 
0,45(14) 
0,75(16) 
0,04(14) 
0.99(14) 
0.79(14) 
0,54(14) 
0,58(16) 
0,28(17) 

-0,35(14) 
1,14(14) 
0,56(14) 
0,58(14) 
0,91( 7) 
0,25(14) 
0,85( 7) 
0,00(14) 
0,32(14) 

0,46(16) 
"0,14 ( 5) 
0,52( 5) 
0,23( 5) 
0,45(14) 
0,75(16) 
0,19( 7) 
0,77( 5) 
0,79(14) 
0,54(14) 
0,58(16) 
0,28(17) 

-0,31( 5) 
1,24( 5) 
0,74 ( 5) 
0,55( 7) 
0.91( 8) 
0,25(14) 
0,80(14) 
0,00(14) 
0.32(14) 

0,46(16) 
0,81(19) 
0,46( 7) 
0.41( 7) 
0,45(14) 
0,75(16) 
0,21( 7) 
0,79( 3) 
0,93( 7) 
0,54(14) 
0,58(16) 
0,28(17) 
0,28(17) 
1,04(14) 
0,67( 7) 
0,81( 7) 
0,91( 7) 
0,07( 7) 
0,86( 7) 
0,00(14) 
0,28( 7) 

0.46(16) 
0,81(19) 
0,46( 7) 
0,41( 7) 
0.45(14) 
0.75(16) 
0,21( 7) 
0,79( 3) 
0,93(~7) 
0.54(14) 
0,58(16) 
0.28(17) 
0,28(17) 
1,04(14) 
0.67( 7) 
0,14( 7) 
0,9l( 7) 
0,14( 7) 
0,86( 7) 
0.00(14) 
0,29( 7) 

0,46(16) 
0,81(19) 
0,46( 7) 
0,41( 7) 
0,45(14) 
0,75(16) 
0,21( 7) 
0,26( 3) 
0,95( 7) 
0,54(14) 
0,58(16) 
0.28(17) 
0,28(17) 
1,04(14) 
0,67( 7) 
0,79( 7) 
0,91( 8) 
0,27( 7) 
0,86( 7) 
0,00(14) 
0,27( 7) 

Fonte: Diversas. Os numeros entre parenteses referem-se aos numeros de ordem nas referencias 
bibliograficas. As elasticidades, em sua maior parte, sio extraidas diretamente das 
fontes referidas. Em alguns casos, obtiveram-se estimativas atraves de media pondera- 
da de elasticidade de subprodutos. Procedimento detalhado pode ser encontrado na re- 
ferencia citada na pagina 1. Considerou-se para fava a mesma elasticidade-renda obscr 
vada para o feijao. 



TABELA 3 

CONSUMO PER CAPITA POR REGlAO DE CONSUMO EM 1975 
em qitilos 

Produto 
Regiao de Consumo 

Manaus Bel6m S. Luiz Fortaleza Recife Salvador Brasilia CuiabS C. Grande 

Agucar 27,38 28,99 34,23 37,31 41,94 33,58 41,66 38.84 38,84 
Amendoim 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 
Algodao 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 
Arroz 35,80 34,04 50,20 60,30 35,80 37,89 94,68 127,70 127,70 
Banana 52,56 42,33 31,18 58,76 52,48 31,78 42,83 47.45 47,45 
Cafe 2,75 2,48 1,52 2,07 2,70 2,14 4,14 3,16 3,20 
Carne Bovina 17,21 27,84 12,80 11,70 17,10 22,50 29,90 26,80 26,80 
Carne Suina 4,30 2,54 4,50 3,80 3,40 3,90 3,43 6,38 6,38 
Feijao 10,40 10,92 33,30 31,50 25,90 28,10 21,22 19,16 19,16 
Frango 5,38 7,75 4,60 5,60 9,29 6,76 9,13 6,75 6,75 
Fumo 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 
Laranja 6,49 10,72 12,99 11,08 21,39 16,81 35,37 25,88 25,88 
Leite 34,18 44,00 38,70 42,80 49,30 49,80 89,57 55,39 55,39 
Mamona 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
Mandioca 691,48 635,36 667,40 491,84 497,65 587,72 41,63 86,21 86,21 
Milho 66,73 103,24 271.23 104,33 88,49 37,14 148,24 165,06 118,81 
Sisal 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
Soja 46,13 46,13 46,13 46,13 46,13 46,13 46,13 46,13 46,13 
Trigo 42,94 53,79 19,75 28,80- 45,12 34,99 41,95 29,73 29,73 

TABELA 3 

CONSUMO PER CAPITA POR REGlAO DE CONSUMO EM 1975 
em quilos 

Regiao de Consume 

Produto Belo Hori- 
zonte 

Vitoria Rio de 
Janeiro 

Sao Paulo Ribeirao 
Preto Londrina Curitiba P. Alegre 

Agucar 60,04 59,85 50,13 53,05 54,20 52,63 50,15 48,80 
Amendoim 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 
Algodao 15,60 15,60 15,60 15,60 15.60 15,60 15,60 15,60 
Arroz 88,64 95,64 82,94 96,16 117,24 82,50 80,03 82,49 
Banana 36,93 32,63 48,25 43,79 31,04 25,86 29,19 34,52 
Caf6 2,71 2,90 6,31 6,82 5,44 4,85 4,17 3,09 
Carne Bovina 14,79 12,35 29,07 25,22 20,30 16,60 14,90 23,53 
Carne Suina 6,48 6,19 5,53 6,98 7,60 8,80 8,40 8.04 
Feijao 22,02 25,45 20,12 20,07 21,00 20,30 21,80 18,49 
Frango 9,26 7,58 12,68 13,21 10,70 12,70 12,50 13,54 
Fumo 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 
Laranja 31,50 24,58 51,82 61,54 40,30 23,68 23,30 23,15 
Leit© 73,01 55,77 78,18 91,16 73,60 81.10 80,50 102,30 
Mamona 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
Mandioca 86,79 90,03 80,85 21,87 28,22 99,60 75,54 77,60 
Milho 145,82 178,20 51,40 148,20 149,86 145,15 252,26 178,32 
Sisal 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
Soja 46,13 46,13 46,13 46,13 46,13 46,13 46,13 46,13 
Trigo 36,15 30,35 47,28 44,78 40,46 65,08 64,38 68,41 

Fonte: FIBGE. Anuario Estatistico (dlversos anos, Ministerio da Industria e Comercio, Instituto 
Brasileiro do Cafe. Anuario Estatistico do Cafe, 1979, n.o 13. FIBGE. Estudo Nacional da 
Despesa Familiar, Rio de Janeiro, 1978. As entradas nesta tabela representam quantida- 
des equivalentes ao nivel de fazenda. Em sua maior parte, os coeficientes de transfor- 
magao foram extraidos do trabalho de JUNQUEIRA& CANTO (1971). 
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TABELA 4 

NfVEIS DE CONSUMO DOS PR1NCIPA1S PRODU- 
TOS AGRICOLAS (em milhares de toneladas) 
E TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DE CON- 

SUMO (em porcentagem) 
1975-1985 

Consumo Consumo Taxa Anual 
realizado esperado de 

Produto em para 1985 Crescimento 
1975 do Consumo 

A B C 

Agucar 4.919 6.644 3,0 
Amendoim 216 270 2.3 
Algodao 1.650 2.425 3.9 
Arroz 7.955 11.534 3.8 
Banana 4.185 5.893 3.5 
Batata 1.439 2.112 3.9 
Cacau 17 30 5,8 
Cafe 415 607 3,9 
Caju 17 29 5,5 
Came Bovina 2.162 3.483 4,9 
Carne Suina 619 1.014 5.1 
Cebola 377 555 3.9 
Coco(a) 600 883 3.9 
Feijao 2.399 3.160 2,8 
Frango 1.054 1.785 5,4 
Fumo 226 283 2,3 
Laranja 3.201 5.126 4.8 
Leite 7.276 11.330 4.5 
Madeira 178 242 3.1 
Mamona 96 120 2.3 
Mandioca 25.270 31.508 2.3 
Milho 15.668 26.707 5,5 
Sisal 295 369 2.3 
Soja 4.879 6.578 3,0 
Trigo 4.701 6.539 3.4 

Notas: (a) = milhoes de frutos; — (b) = mi- 
Ih5es de m3. 

Fonte: Elaborada com dados das tabelas 1,2 6 3. 

de consume de 1975 a 1985 estao apresen- 

tados na tabela 4. 

2. Producao Agncola 

Esta parte do trabalho nao se deteve em 

investigagao mais profunda sobre o compor- 

tamento da produgao dos produtos conside- 

rados acima. Deu-se pouca enfase ao aspec- 

to da oferta de produtos agncolas pelo fato 

de ja se dispor de urn conhecimento maior 

da evolugao da produgao agncola e, tambem, 
porque procurou-se, aqui, dirigir mais aten- 

gao aos aspectos de demanda: como ja se 

comentou anteriormente, sao as evidencias 

sobre esses aspectos que costumam estar 

ausentes nas discussoes sobre a adequagao 

do cresclmento da produgao agncola. 

Na tabela 5 sao apresentados os mveis e 

taxas de crescimento da produgao agncola 

em anos e penodos selecionados. As taxas 

de crescimento apresentadas foram obtidas 
atraves da estimativa dos parametros da re- 

gressao da produgao na forma logantmica 

contra a variavel tempo. 

3. Consumo e Produgao 

'Com o cenario fornecido na discussao an- 

terior e possivel abordar a questao inicial 

sobre as pressoes de demanda sobre a agri- 
cultura brasileira. 

Dada a estrutura de pregos relatives e as 
potencialidades de oferta, as pressoes de 

demanda interna sobre a produgao de deter- 
minado produto podem conduzir a uma entre 

duas conseqiiencias: um excedente de pro- 
dugao que pode ser exportado ou consumido 

internamente com redugao nos pregos e um 

deficit que levara a importagao ou, se esta 

for evitada, a um aumento no prego relativo. 

Para se proceder a uma analise do confron- 
to de nfveis e taxas de crescimento dos 
principais produtos agncolas, optou-se por 

classificar os produtos em dois grupos: a. 

produtos para os quais, dado o padrao de 
crescimento da produgao na ultima decada, 
em confronto com o crescimento da deman- 

da, se preve a viabilidade de ocorrencia de 
excedentes em 1985 e b. produtos para os 

quais, pelos mesmos criterios, se preve a 

ocorrencia de deficits naquele ano. Os pri- 

meiros constituirao o que se chamara de se- 

tor superavitario, e os ultimos farao parte 

do setor deficitario da agricultura. A seguir, 

serao confrontados os elementos de deman- 

da e oferta para esses dois setores. 
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TABELA 5 

TAXAS DE CRESCIMENTO (em porcentagem) DA PRODUQAO PARA PERfODOS SELECIONADOS 
E MEDIA ANUAL DE PRODUQAO OBTIDA NO PERfODO 1975/79, (em milhares de toneladas). 

Taxas de Cresclmento Produgao 
, „ , _ Media 

Produto da Pfod"?ao Anual 

1920/80 1960/80 1970/80 1975/80 1975/79 

Agucar 4.1 4.4 6.5 9,7 10.552 
Amendoim   -3.0 0.5* 412 
Algodao 2,8 -0,4' -3.9 1.0* 1.625 
Arroz 4,6 2.4 2,4* 1,1* 8.145 
Banana 4.5 -0.5* -7.8 2,7* 4.960 
Batata 4,3 5,3 3.6* 1.923 
Cacau 2.3 3.5 4,9 10,1 277 
Gate 0.8   9,1* 2.164 
Caju , 9.6 22 
Carne 
Bovina 2,2 3.9 3.7 2,5* 2.216 
Carne 
Suina   5.9 8,2 8.1* 545 
Cebola     _____ 13,8 489 
Coco      1,6* 477 
Feijao 2.7 0.8 -1.6 -0,7 2.157 
Frango 28,4 20,1 8.6 1.054 
Fumo 2,0   7.9 8.1 352 
Laranja 5,8 8,4 9.0 6,2* 6.060 
Leite 3.0 3,6 4.5 2,3 9.034 
Madeira   8,1 6.5 211 
Mamona     -5.8 2,6 286 
Mandioca 3,8 -2.6 -1.7 25.562 
Milho 2,4 3.7 2.2* 1.3* 16.666 
Sisal   -3.6* -1.7* 227 
Soja 23,9 21,1 4.3 10.623 
Trigo 5.7 9,8 7.5* 3,2 2.498 

Nota: = Nao signlficante ao nfvel de 5%. 

Fonte: FIBGE. Anuarlos Estatfsticos (varies anos); FGV. Projections of supply and demand for 
agricultural products of Brazil through 1975. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Econo- 
mia. Centro de Estudos Agncolas. FGV, 1968. 

SETOR SUPERAVITARIO 

Os componentes do setor superavit^rio 

aparecem nas tabelas 6, 7 e 8 a seguir. Na 

tabela 6 sao confrontadas as taxas historicas 

de crescimento da produgao (coluna A-D) e 
taxas de cresclmento do consume (coluna 

E). Pode-se observar que, para todos os pro- 
dutos, exceto amendoim, leite e mamona, 

as pressoes de demanda sao fracas em re- 
lagao as potencialidades de oferta apresen- 
tadas no perlodo 1975/80. Este resultado 

nao sera valido para cafe, fumo e cacau se 

for considerada a tendencia de longo prazo 

refletida na coluna A. 

Para os produtos amendoim, leite e mamo- 
na as pressoes de demanda sao fortes, indl- 

cando que, se mantidos os padroes de cres- 

cimento de produgao e consume, em algum 
ponto do tempo, esses produtos passarao 

para o setor deficitario. 
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TABELA 6 

TAXAS H1ST0RICAS DE CRESCIMENTO DA PRODUQAO E TAXAS ESPERADAS DE CRESCIMENTO 
DO CONSUMO INTERNO 
SETOR SUPERAVITARIO 

Crescimento da Produgao Crescimento 

    do Consumo 
Produto 1920/80 1960/80 1970/80 1975/80 1975/85 

A B C D E 

Agucar(«> 4.1 4.4 6,5 9.7 3.0 
Amendolm   -3.0 0.5 2.3 
Cafe 0,8     9.1 3,9 
Cacau 2.3 3.5 4.9 10,1 5.8 
Caju    9.6 5,5 
Frango   28,4 20,1 8.6 5.4 
Fumo 2.0   7.9 8.1 2,3 
Laranja 5,8 8.4 9.0 6.2 4.8 
Leite 3,0 3.6 4.5 2.3 4,5 
Madeira    8,10(l» 6.5(c) 3.1 
Mamona   -5.8 2,3 
Soja    23,9 21.1 4.3 3,0 

Notas: (a) = Cana-de-Agucar; (b) = Perfodo 1971/76; (c) = Estimativa do IBDF. 

Fonte: Tabela 5. 

TABELA 7 

TAXAS REQUERIDAS DE CRESCIMENTO DA PRODUQAO 
SETOR SUPERAVITARIO 

Produto 
Consumo 

Esperado em 
1985 

A 

Exportagao 
Media em 
1975/1979 

B 

Exportag§o 
Esperada em 

1985 

C 

Demanda 
Global em 

1985 

D 

Produgao 
Media 
Anual 

1975/79 

E 

Taxa 
Requerlda 

F 

Agucar 6.644 2.700 3.447 10.091 10.552 -0.6 
Amendolm 270 171 205 475 412 1.8 
Caf6 607 778 1.057 1.664 2.164 -3,2 
Cacau 30 248 380 410 277 5,0 
Caju 29 12 18 47 22 10,0 
Frango 1.785 65(a> 99 1.884 1.054 7,53 
Fumo 283 111 133 416 352 2.1 
Laranja 5.126 2.612 3.801 8.927 6.060 5.0 
Leite 11.330 11.330 9.034 2.9 
Madeira 242(d>     242 211(c) 1.7 
Mamona 120 238 285 405 286 4,4 
Soja 6.578 5.285 6.695 13.273 10.623 2.8 

Notas: (a) = Exportagao em 1979; (b) = Em milhoes de m3; (c) = Perfodo 1973/76. 

Fonte: Coluna A, tabelas 1, 2 e 3; Coluna B, C e E, Anuario Estatistico (IBGE). A taxa requerlda 
(coluna F) e aquela que iguala a produgao anual no pen'odo 1975/79 (coluna E) h demanda 
global esperada para 1985 (coluna D). 



TABELA 8 

PRODUQAO E CONSUMO ESPERADO (em milhares de toneladas) 
SETOR SUPERAVITARIO- 

Produgao Produgao Consumo Supers/if Super^vit 
Esperada Esperada Tsperado 1985 1985 

Produg5o 1985 1985 1985 

A-C B-C 

A B C D =( ) E = ( ) 
A B 

Agticar 22.130 17.463 6.644 0,70 0,62 
Amendolm 428 323 270 0,37 0,16 
Caf6 4.343 607 0,86   

Cacau 598 406 30 0,95 0,93 
Caju 46 29 0,37   
Frango 2.039 4.546 1.785 0,12 0,61 
Fumo 656 646 283 0,57 0,56 
Laranja 9.805 12.074 5.126 0,48 0,58 
Lelte 10.836 12.847 11.330 -0,05 0,12 
Madeira 349(a) 393 242 0,31 0,38 
Mamona 177 120 0,32   

Soja 14.877 49.136 6.578 0,56 0,87 

Nota; (a) = Em mllhOes de m3. 

Fonte: Tabelas 4 e 5. Em A toma-se por hipotese que a produgao media do perfodo 1975/79 ira 
crescer b taxa verificada em 1975/80. Em B, considera-se a taxa verificada em 1970/80. 

TABELA 9 

TAXAS HISTORICAS DE CRESC1MENTO DA PRODUQAO E TAXAS 
ESPERADAS DE CRESCIMENTO DO CONSUMO 

SETOR DEFICITARIO 

Crescimento da Produgao Crescimento ¥ rlo ci imn QU ouiidumu 
Produto 1920/80 1960/80 1970/80 1975/80 1975/85 

A B C D E 

Algodao 2,8 -0.4 -3.9 1.0 3.9 
Arroz 4.6 2,4 2,4 1.1 3.8 
Banana 4.5 -0.5 -7.8 2.7 3,5 
Batata — — — 3,6 3.9 
Carne Bovina 2.2 3,9 3.7 2.5 4.9 
Came Sufna — 5.0 8.2 8,1 5.1 
Cebola — — — 13,8 3,9 
Coco — — — 1.6 3.9 
Feijao 2.7 2.7 0.8 — 1,6 2,8 
Mandioca 3,8 — -2,6 -1.7 2.3 
Milho 2.4 3.7 2.2 1.3 5.5 
Sisal — — -3,6 -1.7 2.3 
Trigo 5.7 9,8 7,5 3.2 3,4 

Fonte: Tabela 5. 
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O confronto na tabela 6 podera ser enri- 
quecido com as informagoes adicionais da 

tabela 7. Na coluna A da tabela 7 e apre- 

sentado o consume estimado para 1985. Na 

coluna C sao apresentados os nfveis de ex- 

portagao esperados em 1985 na hipotese de 

que a exportagao media anual observada no 
penodo 75/79 (coluna B) cresca a mesma 

taxa que o consume. A coluna D mostra a 
soma das colunas A e C. Na coluna F apa- 

recem as taxas de crescimento da produgao 

media registrada no penodo 75/79 (coluna 

E) necessarias para atender a demanda glo- 

bal, interna e de exportagoes (coluna D). 

Comparando essas taxas requeridas (co- 
luna F, tabela 7) com as taxas historicas da 

tabela 6, nota-se que ha indicagdes de de- 

crescimo na relagao exportagao-produgao de 
amendoim, cacau (exceto no penodo 75/80), 
caju e mamona. Caso a taxa de crescimen- 
to das exportagoes se mantenha, a demanda 

interna tera de sofrer redugao se forem man- 
tidas as taxas historicas de crescimento da 

produgao. 

A tabela 8 fornece informagoes comple- 
mentares a discussao anterior. As colunas 
A e B apresentam niveis de produgao espe- 

rada, computados utilizando-se a hipotese 
de que a produgao media do periodo 75/79 

crescera a taxa verificada no periodo 75/80 

em A e no penodo 70/80 em B. A coluna C 
repete os niveis de consume apresentados 
para 1985. (coluna A da tabela 7). As colu- 
nas D e E registram a participagao do exce- 

dente na produgao esperada. 

Pode-se observar, por meio da coluna D, 

que as pressoes de demanda interna sao 
mais fortes para amendoim, caju, frango, 

leite, madeira e mamona. Por outro lado, as 

possibilidades de oferta parecem fornecer 

margens mais folgadas, em termos de exce- 

dentes, para agucar, cacau, cafe, fumo, laran- 

ja, mamona e soja. As informagoes conti- 
das na coluna E nao alteram significativa- 

mente o quadro, excegao feita a frango e 

leite, cujas produgoes se alteraram signifi- 

cativamente na segunda metade da deca- 

da passada. 

SETOR DEFICITARIO 

Notou-se, na segao anterior, que, mesmo 

o setor superavitario, constituido quase to- 

talmente de produtos tradicionais de expor- 

tagao, enfrenta, em varios casos, grandes 
pressoes de demanda interna. Todavia, es- 

sas pressoes mostram-se muito mais inten- 

sas no setor que congrega a maioria dos 

produtos basicos de consumo interno. As 
tabelas 9, 10 e 11 apresentam evidencias 

dessas pressoes. 

Na tabela 9 sao apresentadas, para o se- 
tor deficitario, taxas de crescimento do con- 

sumo e taxas de crescimento da produgao 

para diversos periodos. Nota-se que, se 
forem consideradas as taxas de crescimen- 

to da produgao verificadas nos periodos de 
70/80 e 75/80, apenas carne suina e cebola 
apresentam potencialidades de excedente 

no future. Mesmo para produtos que tern 
marcada sua presenga na pauta de exporta- 
goes, a exemplo de algodao e banana, exis- 
tem perspectivas de grandes deficits. Para 
os produtos que vem compondo a dieta all- 

mentar basica da populagao — arroz, feijao, 
mandioca e milho — a situagao e tambem 
drastica. No entanto, se forem consideradas 
as taxas de crescimento da produgao no Ion- 
go prazo — periodo 1920/80 — a situagao 
nao se mostra tao dramatica. 

Ao se confrontarem as taxas de cresci- 
mento da produgao de produtos do setor 

superavitario (tabela 6) e do setor deficita- 
rio (tabela 9) para o periodo 1920/1980, ob- 

serva-se que a situagao e mais favoravel pa- 

ra os produtos do setor deficitario. No en- 

tanto, para periodos mais recentes a situagao 

desfavorece sistematicamente os produtos 

deste setor. 

Na tabela 10 sao apresentadas as taxas 

de crescimento da produgao requeridas pa- 

ra atingir auto-suficiencia em 1985. Devido 
ao grande componente de importagoes no 

consumo total de trigo, a taxa requerida 

atinge 12,8%. Nota-se que, em muitos ca- 

sos, as taxas sao extremamente altas. Pa- 

ra os produtos basicos de consumo como 
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TABELA 10 

TAXAS DE CRESC1MENTO DA PRODUQAO 
REQUER1DAS PARA ATINGIR AUTO-SUFIClENCIA 

EM 1975 
SETOR DEFICITARIO 

Consumo Produg§o Taxa 
Esperado Media 

Produto para Anual Requerida 
1985 1975/79 

A B C 

Algodao 2.425 1.625 5.1 
Arroz 11.534 8.145 4.4 
Banana 5.893 4.960 2.2 
Batata 2.112 1.923 1.2 
Carne Bovina 3.483 2.216 5.8 
Carne Suina 1.014 545 8.1 
Cebola 555 489 1.6 
Coco(a> 883 477 8.0 
Feijao 3.160 2.157 4.9 
Mandioca 31.508 25.562 2.6 
Milho 26.707 16.666 6,1 
Sisal 369 227 6.3 
Trigo 6.539 2.498 12,8 

Nota: (a) Milhoes de frutas. 

Fonte: Tabelas 4 e 5. A taxa requerida (coluna 
C) 6 aquela que iguala a produgao anual 
media do periodo 1975/79 (coluna B) com 
o consume esperado para 1985 (coluna A). 

arroz, feijao e milho essas taxas estao aci- 

ma de 4%. Observando-se os dados da ta- 

bela 9, nota-se que nas ultimas decadas o 
crescimento da produgao agrfcola, no agrega- 

do, esteve aquem de 4% ao ano. 

i 

Finalmente, na tabela 11, sao apresenta- 
dos os niveis de produgao, consumo e de- 
ficits em termos do consumo esperado, es- 

timados para 1985. De modo geral, as evi- 
dencias anteriores sao confirmadas. 

Deve-se observar, ao avaliar tais evid§n- 
clas, que a estrutura de pregos relatives es- 

t6 sendo mantida nos valores de 1975. £ 
evidente que urn deficit ou superavit de urn 

determinado produto nao impiica uma Im- 

portagao ou exportagao daquele produto. A 
estrutura de pregos relativos podera variar 

provocando ajustamentos por meio de efei- 
tos renda e substituigao. 

TABELA 11 

PRODUQAO E CONSUMO ESPERADOS (em milhares de toneladas) 
SETOR DEFICITARIO 

Produgao Produgao Consumo , , _ . em I yob 
Deficit Deficit 

em 1985 
_ . ^ Esperada Esperada Esperado o a ^ o 
Produto em 1985 em 1985 em 1985 „ _ , c _ ,C"B. 

A B D ~ 1 ~ l~^) 

Algodao 1.182 1.172 2.425 0,51 0,52 
Arroz 10.060 9.847 11.534 0,13 0,15 
Banana 2.066 3.291 5.893 0,65 0,44 
Carne Bovina 3.064 3.009 3.483 0,12 0,14 
Carne Suina 1.024 862 1.014 0 0,15 
Coco 543(a)   883 0,39 
Feijao 1.847 2.669 3.160 0,42 0,16 
Mandioca 19.784   31.508 0,37 
Milho 20.846 22.287 26.707 0,22 0,17 
Sisal 175   369 0,53 
Trigo 4.946 5.277 6.539 0,24 0,19 

Nota: (a) Com base no crescimento do periodo 1975/50. 

Fonte: Tabelas 4 e 5. Em A, toma-se por hipotese que a produgao mddia no periodo 1975/79 ira 
crescer ^ taxa verificada no periodo 1970/80. Em B, que a produgao media no periodo 
1975/79 ira crescer & taxa verificada no periodo 1960/80. As entradas na coluna C foram 
extraidas da tabela 4. 
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ConcIus5es 

Procurou-se, nas p^ginas anteriores, apre- 

sentar um conjunto de estimativas relacio- 

nadas a niveis e taxas de crescimento da 

demanda dos produtos agncolas mais signi- 

ficativos. Apresentaram-se tambdm eviden- 

cias empiricas relacionadas ao crescimento 

da produgao dos referidos produtos. Objeti- 
vou-se confrontar tendencias de consumo e 

produgao procurando obter indicadores das 

pressdes de demanda sobre o setor agrico- 

la nos prdximos anos. 

Varies aspectos do trabalho, preponderan- 
temente sob o ponto de vista empirico, vem 

complementar a literatura existente sobre o 

assunto. Vale a pena destacar alguns desses 
aspectos. 

Em primeiro lugar, foram identificados se- 
tores da agricultura com potenciais de de- 

ficit e superavit ainda na presente decada. 
Com poucas excegoes, o setor deficitario e 
constituido dos produtos de consumo basico 

da populagao, tambem conhecidos como pro- 
dutos de mercado interne. De forma seme- 
Ihante, o setor superavitario e constituido 
de produtos que vem constando na pauta 
de exportagoes. Essas evidencias vem ra- 
tificar uma visao de agricultura dual, visao 

essa que tern guiado trabalhos de autores 
como Mendonga de Barros & Graham (1978) 
e Homem de Melo (1981). 

Um segundo aspecto relevante relaciona-se 
as pressoes que o setor agricola deve so- 
frer nesta decada. No que se refere aos 

produtos do setor deficitario, as evidencias 

apresentadas vem confirmar resultados de 

trabalhos anteriores(8> no que tange a inten- 
sidade das pressoes de demanda. Taxas de 

crescimento requeridas para atingir auto-su- 

ficiencia em 1985 sao extremamente altas 

(8) Ver HOMEM DE MELO (1981). 

se comparadas £quelas observadas na ulti- 

ma decada. Para produtos b^sicos de con- 

sumo, como arroz, feijao e milho, as taxas 

requeridas estao acima de 4% ao ano. 

Apesar de apresentar superavit previsto 

para os prdximos anos, o setor superavita- 
rio tambem sofre intensas pressoes de de- 

manda. Se o comportamento da produgao 

nesse setor nao se modificar com relagao 

aquele verificado na ultima decada, a taxa 

de crescimento das exportagoes ou a taxa 
de crescimento do consumo interno tera de 

sofrer redugao. 

Finalizando-se estas notas, deve-se recor- 
dar que as projegoes de renda e populagao 

efetuadas tern implicagoes para a agricultu- 

ra nao somente em termos das necessidades 

domesticas de alimentos e de materias-pri- 
mas. De um lado, a verificagao de tais pro- 

jegoes depende em grande medida das pos- 
sibilidades de o Pais poder continuar recor- 

rendo a poupanga externa para a con- 
secugao de suas metas de crescimento. Essa 

continuidade, por sua vez, depende muito 
das possibilidades de manter as exportagoes 
de produtos agricolas crescendo a taxas ra- 

zoavelmente grandes. Dai ter-se preferido 

usar uma taxa media de crescimento da 
renda, mais modesta do que as observadas 
na ultima decada. De outro lado, e preciso 
somar as duas pressoes ja mencionadas 

aquela resultante do modelo energetico ado- 
tado pelo Pais, que depende grandemente da 

agricultura como produtora de biomassa. 

Em face desses resultados, prenuncia-se 
um crescente estrangulamento no ambito da 

produgao. Tais evidencias nao permitem su- 

bestimar a importancia que deve ser atribui- 
da a politica economica de prioridade a agri- 

cultura, visando a um crescimento acelera- 
do desse setor, seja pela expansao de area 

cultivada, seja pelo crescimento da produti- 
vidade de seus recursos. 
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