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Resume 

Este artlgo trata da regulaqao do merca- 
do brasileiro de trigo, tentando avaliar como 
seus beneffcios foram distribufdos entre con- 
sumidores e produtores, a partir da an^lise 
das taxas de prote^ao nominal e efetiva. A 
analise baseia-se em teorias oriundas de 
Economia Internacional e seus resultados 
basicos indicam que durante o periodo 1967- 
85, em termos de prote^ao nominal, a poh'tica 
beneficiou os consumidores, enquanto entre 
1985-87 os produtores se beneficiaram. Po- 
rem, quando se incorpora a proteqao ao mer- 
cado de fertilizantes, tambem protegido. 
verifica-se que a taxa de prote^ao efetiva e 
negative, indicando uma 'desprote^ao efeti- 
va" aos produtores domdsticos do grao. Alem 
disso, a evidencia sugere que, ao contr^rio 
das opinioes correntes, as classes de renda 
m^dia e baixa foram as grandes beneficiarias 
da polftica de subsfdios de pre^o ao consumo 
nos anos setenta. 
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Abstract 

This article deals with the regulation of 
the Brazilian wheat market, trying to evaluate 
how the benefits were divide among consu- 
mers and wheat producers from the point of 
view of the nominal and effective protection 
rate. So, it is an analysis based on internatio- 
nal economics and its basic results indicates 
that during the period 1967-85 in benefited 
consumers whereas during 1985-87 it benefi- 
ted wheat producers in terms of the nominal 
protection rate. When we consider the protec- 
tion of the fertilizers market, we get to the 
conclusion that the effective protection rate is 
negative, indicating that wheat producers 
were not so Jprotected* as one would imagi- 
ne just looking at the nominal protection rate. 
Furthermore, the evidence suggests that, on 
the contrary of the current opinion, the low 
and middle income classes were the great 
beneficiaries of the wheat price subsidy poli- 
cy to consumers in the seventies. 
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REGULACAO DO MERC ADO DE TRIGO 

Introdufao 

0 objetivo do presente trabalho 6 analisar o impacto da regulagao es- 

tatal sobre os principals agentes participantes do mercado de trigo, a saber, 

os produtores agncolas e os consumidores finals de derivados de trigo, ten- 

tando-se verificar quais seriam os principais benefici^rios da polftica segui- 

da no Brasil ap6s 1967, que 6 o ano da iraplanta^ao da regula^ao que 

consolidaria o setor. 

Na primeira parte, destacam-se os aspectos tedricos da teoria da regula- 

qao, incluindo-se alguns desenvolvimentos recentes do corpo tedrico, basica- 

mente a questao de quem sao os beneficidrios da regulagao os produtores 

regulados ou os consumidores a quem a regulagao deveria proteger. 

No caso do trigo em grao, houve, no Brasil, uma polftica dirigida para 

sua proteqao, de modo que, a primeira vista, tudo indica que os maiores benefi- 

ci^rios seriam os produtores agncolas, em detrimento dos consumidores; isto e, 

a regulaqao nao teria por objetivo proteger consumidores, mas, isto sim, os pro- 

dutores. Os principais argumentos em favor da intervenqao do Estado brasileiro 

nesse mercado, assim como a cronologia da interven^ao, sao apresentados no 

item 1 do trabalho. 

O item 2 apresenta uma classificaqao dos principais agentes envolvidos 

no mercado de trigo, tentando-se avaliar seu poder e disposi^ao em barganhar a 

prote^ao governamental. 

No item 3, exp5em-se os principais indicadores a serem utilizados para 

avaliar a obtenqao de beneffcios por produtores agncolas e consumidores, indi- 

cadores de prote^ao nominal e efetiva, extrafdos da teoria de coradrcio intema- 

cional, cujos resultados empfricos encontram-se no item 4 deste trabalho. 

Uma an<nise da mudanqa dos habitos alimentares dos consumidores, 

principalmente dos paulistanos, relativamente aos derivados de trigo, encontra- 

se no item 5, onde se procura verificar a distribui^ao de beneffcios entre os 

consumidores das diversas classes de renda. 

Finalmente, a conclusao aponta para uma maior vantagem relativa por 

parte dos consumidores de classes de renda mais baixas, que alteraram seu pa- 

drao alimentar, e nao dos produtores, contrariando as versoes mais recentes da 

teoria da regula^ao. Estes resultados podem, entretanto, se alterar no future, 

tendo em vista a evolugao da polftica para o setor. 
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1. A Teorla Econdmica da Regula^ao 

Posi\^r (1974) classifica a teoria da regulaqao em dois grandes grupos: a) 

regulaqao do Estado por Interesse publlco e b) regula^ao como resultado da 

aqao dos grupos de interesse. 

No primeiro caso, a regulaqao ocorreria ap6s a constataqao de imperfei- 

Qoes de mercado - extemalidades, bens publicos ou decisdes erroiteas por parte 

dos consumidores ou presen^a de poder de monopdlio. A soluqao seria a cria- 

qao e manuten^ao de regras para o disciplinamento dos mercados, atrav^s de 

agencias reguladoras. 

A regulaqao por interesse publico pressupoe a autonoraia dessas agencias 

em face dos produtores do mercado regulado e, para o caso de haver interferen- 

cia na conduta das agencias, por parte das firmas reguladas, esta teoria sugere 

que o mecanismo a ser desenvolvido 6 o increraento da competiqao entre as 

proprias agencias governamentais, tendo em vista a melhoria de sua iraagem 

perante o governo/opiniao publica e, conseqiientemente, da obten^ao de mais 

poder. Uma outra solugao seria tornar cada mercado regulado sujeito & aqao de 

v^irias agencias governamentais, dispersando o poder de decisao. 

A teoria da regulaqao por interesse publico seria uma continuaqao 16gica 

para o problema das priiticas mono e oligopolisticas, apontada pela Organiza- 

qao Industrial tradicional, que Ihe reserva, de modo geral, a parte final dos li- 

vros-texto sobre o assunto. 

Contrapondo-se a esta tendencia, encontra-se a teoria da regula^ao por 

a^ao dos grupos de interesse, desenvolvida originariamente por Stigler (1975) 

e formalizada por Peltzman (1976): naqueles mercados em que os elementos 

condicionantes da concentraqao nao se verificassem (a existencia de economias 

de escala significativas, tamanho mmimo de opera^ao da planta considertlvel 

era relaqao ao tamanho de mercado, demanda ineldstica etc.), tenderia a ocor- 

rer, por parte das firmas Ifderes, uma demanda pela regula^ao do Estado, cujo 

poder coercitivo sobre o mercado asseguraria uma estabilidade de pre^os e 

quantidades, do mesmo modo que um cartel. Em outros termos, dado o poder 

legal do Estado, a regulagao poderia ser considerada um bem, passivel de ser 

ofertado (pelo Estado) e demandado (pelos produtores), e que viria a cumprir a 

funqao de criar e manter uma estrutura produtiva cartelizada, tarefa impossivel 

para alguns setores. 
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Assim, dever-se-ia esperar que a regulagao fosse mais intensaraente de- 

mandada em mercados concorrenciais ou oligopolisticos concorrenciais, inca- 

pazes de manter margens de lucro elevadas. Como, geralmente, nesse ultimo 

caso, uma grande dispersao de tamanhos de planta e eficiencia, ou seja, os 

participantes desses mercados tem caractensticas distintas, 6 prov^vel que o re- 

sultado da regulacjao beneficiaria mais alguns produtores do que outros, geran- 

do at6 um aumento da concentra^ao no setor 

Sao ilustrativos os exemplos de Stigler com relaqao k regulagao: os gru- 

pos de interesse criariam lobbies para demandar os "produtos da regulagao" - 

subsidio direto k produ^ao (alegando industria infante, seguran^a nacional etc.), 

controle sobre a entrada de novas flrmas (mais eficaz do que a teoria do preqo- 

limite ou da verticaliza^ao poderia imaginar), protegao tarifdria ou restriqao a 

importaqao (com as alegagdes antes indicadas), fixagao de prego (para reduzir 

competi9ao) e, finalmente, a demanda de industrias substitutas e complementa- 

res (ex: industria aeron^utica apoiando substdios para aeroportos). 

que se no tar, entretanto, que, caso a teoria dos grupos de interesse de 

Stigler fosse totalraente correta, toda a regulaqao beneficiaria os produtores, 

prejudicando apenas os consumidores 

Peltzman (1976), ao formalizar o modelo de Stigler, limita o poder dos 

grupos de interesse especificos: a regulagao e urn bem, objeto de oferta e de- 

manda, mas seu ofertante (o Estado) 6 composto por politicos que, na verdade, 

sao representantes do povo, dos consumidores em geral. Aos politicos se subor- 

dinam as agencias reguladoras. Pensando em sua reeleiqao, o politico nao vai 

querer desagradar totalmente seu eleitorado (consumidores). Por^m, como uma 

campanha eleitoral implica custos, ocorre uma boa oportunidade para os de- 

mandantes de regulaqao agirem, suportando parte das despesas da campanha. A 

questao passa a ser, entao, por parte do politico, a otimizaqao de seus resultados 

eleitorais face ao numero de eleitores potenciais disponiveis e do poder econo- 

mico de cada um. Assim, o resultado a regulagao obtida - nao serd o maximo 

desejado pelas firmas reguladas, pois na decisao do politico tambem pesam os 

interesses dos eleitores-consumidores e nao-produtores. 

(1) A teoria da regulagao, por aqao dos grupos de interesse, tem gerado recentemente um grande 
numero de pesquisas, e deu tambem origem ao estudo da desregula^ao dos mercados. Ver 
PASHIGIAN (1984); SCHWERT (1981); SMITH efa///(1986); BAILEY eta/# (1985). 

(2) Nao apenas os consumidores diretos do bem seriam prejudicados, mas haveria uma perda 
por parte dos consumidores em geral, que estariam financiando a industria regulada. 
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Tudo indica que a regulaqao a partir da demanda de grupos de interesse 

(na Versao de Peltzman), abrange a teoria da regulaqao por interesse publico, 

pois, na verdade, o povo 6 um grupo de interesse maior, & medida que tern ne- 

cessidades ou objetivos comuns. A regula^ao e suas conseqiiencias dependerao 

do numero de votos e dos recursos disponiveis para a barganha polftica dos di- 

versos grupos na economia, bem eomo do peso atribmdo a cada grupo pelos 

politicos 

Urn aspecto nao mencionado pela teoria da regula^ao por aqao dos gru- 

pos de interesse, raas que Ihe 6 complementar, diz respeito a maior disposigao 

das firmas em aplicar recursos para a obtenqao de regulagao favor^vel, em fun- 

qao da estrutura de sua produ^ao, isto d, se as firmas tem uma base t^cnica res- 

trita, produzindo apenas um produto, ou se sao capazes de alterar sua produgao 

facilmente, de modo a se beneficiar ou escapar dos limites impostos por ela. A 

partir de Penrose (1959), que indica uma tendencia a diversificagao de ativida- 

des corao uma forma de melhor aproveitamento dos recursos produtivos ou 

para redugao dos riscos de flutuagao da demanda de um mercado especifico, 

pode-se inferir que quanto menor for a possibilidade de diversificagao na mes- 

ma base tecnica, ou seja, quanto mais presa a um so produto estiver a firma, 

maior sera sua disposi^ao em despender recursos para barganhar uma regula- 

qao ben^fica. 

2. A Intervengao Governamental no Mercado de Trigo 

Duas caracteristicas basicas tomaram o trigo e seus derivados sujeitos a 

uma polftica especffica: por um lado, representavam um elevado peso nos or^a- 

mentos dom^sticos dos centros urbanos, nas regioes Sul e Sudeste; por outro 

lado, a cultura de trigo em grao era associada a elevado risco de produqao e co- 

raercializaqao, em fun^ao das condiqoes edafo-climaticas e da heterogeneidade 

no rendimento e qualidade do grao. 

A importancia dos derivados de trigo nos orqamentos e sua dificuldade 

de adaptaqao incentivaram o governo a desenvolver pesquisa agncola e estimu- 

(3) O raciodnio exposto acima tem como pressuposto a existencia de um sistema democratico 
representative, fenomeno desconhecido no Brasil do passado recente. Mesmo assim, a 
teoria da regulaqao de Peltzman tem sentido k medida que mesmo govemos autoritarios 
necessitam de apoio popular. Por outro lado, o peso atribufdo aos eleitores-consumidores 
varia diretamente com o grau de organiza^ao e conscientizaqao polftica, indicando que, no 
futuro, o consumidor serA capaz de timitar, de forma mais contundente, a atuaqao dos 
grupos de pressao 

Est.econ., Sao Paulo, 21(1):105-136, jan.-abr. 1991 109 



REGULACAO DO MERCADO DE TRIGO 

lar mistura de farinhas. Entretanto, a politica interna para o setor enfrentaria um 

advers^rio pesado, em nivel internacional, em meados da d^cada de cinqiienta. 

A politica de manutengao de renda do setor agricola dos paises dcsenvol- 

vidos gerava a aquisigao e manutengao de elevado nivel de estoques, que so- 

mente seriam reduzidos atravds de programas de ajuda alimentar a paises 

subdesenvolvidos, nomeadamente a Public Law-480 Atrav^s deste programa, 

foi possivel importar trigo americano com pre^os extremamente reduzidos, que 

tomavam a importa^ao do cereal uma transagao vantajosa para a redugao do 

custo de vida nos centros urbano-industriais e cr^ditos de longo prazo, que per- 

mitiam a entrada de divisas estrangeiras no pais. 

O diferencial de pre^os do trigo, em favor do trigo estrangeiro, associado 

a obrigatoriedade da moagem de trigo nacional, proporcionalmente as cotas de 

moagem na industria, gerou uma gama de fraudes envolvendo trigo nacional, 

importado e cotas da industria: o cereal importado era vendido como domesti- 

co, para apropriaqao do diferencial de pregos, a industria ampliava sua capaci- 

dade de moagem de fato, atrav^s de subsidies a importagao de maquinaria, ou 

apenas de registro, para ampliar sua disponibilidade de trigo importado. 

Para eliminar as fraudes, o governo foi, progressivamente, aumentando a 

regulaqao sobre este mercado. A partir de 1951 ocorre o monopolio da importa- 

qao pelo Estado; em 1962, o Banco do Brasil passa a adquirir a safra interna do 

grao, al6m do aprimoramento do sistema de cotas, prevalecente desde 1951. 

Em 1967, h<i a regulaqao final (atual) do setor, atraves das provas fisicas da 

moagem e liberagao de 40% do equipamento industrial, para fins de distribui- 

qao de cotas de trigo em grao aos moinhos, em face do elevado grau de ociosi- 

dade na industria. 

A ampla regula^ao do setor permitiu que fosse implementada uma politi- 

ca de pre^os com baixa ocorrencia de fraudes. Em 1972-73, com boom nos pre- 

qos intemacionais dos graos, 6 introduzido, explicitamente, o subsidio ao 

consumo, atravds do qual o governo revendia o grao aos moinhos por um prego 

significativamente inferior ao de aquisigao. Na ocasiao, a alta dos pregos inter- 

nacionais foi considerada passageira e o subsidio visava o isolamento do mer- 

cado dom^stico em relagao ao mercado internacional. Porem, o que se 

verificou, nos anos seguintes, foi a volta dos pregos reais do trigo, no mercado 

extemo, a seu nivel pr^-choque de pregos e a manutengao da politica interna de 

subsidios. 
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A persistencia dos subsidios a produtores e consumidores de trigo impli- 

cou distorgdes de pre^os, que seriara alvo de cnticas por profissionais ligados ^ 

acadeniia,'por diversos grupos ligados ao setor e, finalrnente, por t&rnicos do 

FMI, que ao longo dos anos oitenta reiterarara suas exigencias quanto ^ elimi- 

naqao dos subsidios. Portanto, o mercado brasileiro de trigo passou a ser identi- 

ficado com subsidies, estatizaqao de uma atividade e ineficiencia. 

Posteriormente, serao examinados os beneficidrios da politica de preqos. 

3. Caracteriza^ao dos Diversos Grupos Envolvidos no Mercado 

Brasileiro de Trigo 

Os produtores do grao dora^stico operam numa estrutura concorrencial, 

isto 6, hd um grande numero de Ormas que tomara o preqo como dado. Cora a 

diversificaqao de atividades da agricultura sulina, principalraente com a soja 

nos anos setenta, a comercializagao do trigo perdeu sua importancia relativa 

para os produtores e cooperativas que, apesar de continuarem demandando pre- 

qo e cr^dito, tiveram maiores oportunidades de rentabilidade em outros produ- 

tos. Isso foi possivel pela caracterfstica tecnica das firm as agricolas, que podem 

alterar seu mix de produto de acordo com as condigoes correntes nos mercados 

de produtos e insumos. 

A regulaqao e uma varidvel muito mais crucial no que se refere ao setor 

moageiro, uma vez que uma grande especificidade tecnica de produgao. Os 

pregos do grao e produtos de moagem, bem como as cotas, tem si do deterraina- 

dos pelas agencias reguladoras. Essas caracterfsticas tomam esse grupo de inte- 

resse o mais sensivel a eventuais mudan^as na regulagao. Neste caso, a 

diversificaqao de atividades, na mesraa base tecnica, nao 6 possivel, ocorrendo 

a diversificaqao em outras areas, ligadas ao trigo ou nao. 

A moagem de trigo apresenta caracterfsticas de um oligopsonio, por um 

lado, e de oligopolio concentrado, por outro. As firmas operam sob elevado 

grau de concentragao ^ e diferentes condigoes de custos devido as vdrias com- 

binagoes no uso dos fatores de produqao, bem como por diferen^as qualitativas 

no equipamento utilizado, nao havendo diferenciaqao do produto, mas a produ- 

qao de um mix de produto (farinha especial, farinha comum e farelo), passivel 

de ser produzido por qualquer firma da industria. 

Entre as industrias consumidoras de farinha e farelo, a industria de pani- 

ficaqao 6 a mais regulada no que se refere a pre^os tabelados e qualidade (peso 

e caracterfsticas). No caso do pao frances e bengala, que constituera o grosso 

da produgao desta industria, pode-se dizer que se trata de uma estrutura "apa- 

(4) As quatro maiores piantas industrials representam-cerca de 19% da capacidade total do 
pais. 
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rcntemente concorrcncial" Deve-sc enfatizar seu aspecto "aparentc", uma vcz 

que, num regime de concorr^ncia perfeita, nenhuma firma 6 capaz de impor scu 

prc^o, em face do tamanho rcduzido de cada firma produtora. 0 prc^o e torna- 

do do mercado como sinalizador da escassez relativa do produto, no caso da 

industria de pao frances e bcngala, ou seja, no caso das padarias, o pre^o e esta- 

belecido pelas agcncias reguladoras, no caso o C1P, a partir de uma regra de 

mark-up sobre os custos mddios de uma amostra de padarias-padrao. Entretan- 

to, representantes do setor sugeriram que, com o nivel de pre^os estabelecidos 

ao longo dos anos, houve um incentivo & expansao do numero de firmas ope- 

rando nesta industria, muitas das quais estariam operando com capacidade 

ociosa elevada e, porlanto, incorrendo em custos raais elevados do que no caso 

de uma estrutura perfeitamente concorrcncial Como os custos e pre^os ana- 

lisados pelo CIP tendem a se situar acima daqueles que prevaleceriam em con- 

correncia, nao se pode relacionar esta industria com urn mercado de 

concorrencia perfeita, mas com uma estrutura do tipo "concorrencia regulada" 

ou cartelizada pelo Eslado. 

Nas demais industries consumidoras diretas dos produtos de moagem 

massas, biscoitos e ragoes -, a politica de preqos para o setor tern sido muito 

mais flexivel, perraitindo uma maior concorrencia, via preqos dos produtos fi- 

nais, enquanto a diferenciaqao de produtos, embora exista, nao 6 a mais rele- 

vante forma de concorrencia. Tratam-se de industrias em condiqoes de 

oligopolio competitivo, cujas barreiras a entrada se caracterizam muito mais 

por controle da comercializaqao do que por vantagens tecnicas na produqao ou 

nos produtos. 

Os consumidores finais do trigo, representados pela maior parte da popu- 

laqao brasileira, sao o grupo de interesse mais numeroso no mercado de trigo, 

cujas caractensticas estrututurais - distribuiqao de renda e padrao de consume 

o tomam extremamente sensivel a altera^oes no pre^o dos derivados de trigo, 

mas ainda sao um grupo com pequeno grau de organizagao. 

4. A Distribuigao de Beneficios Atraves do Sistema de Pre^os 

A politica de pre^os para o trigo, seguida a partir de 1950, apresentou 

duas partes distintas: o subsidio de preqo it produqao e o subsidio ao consume. 

Este ultimo surgiu na decada de cinqiienta com o populismo e a Public Law 

480, tendo sido reduzido na decada de sessenta e reaparecido explicitamente 

apos o aumento dos preqos internacionais do produto em grao, em 1973. 

(5) 
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Informaqao coletada no Sindicato da Industria de Panifica^ao de^Sao Paulo, em 1988. 
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O modelo de Cbra^rcio Internacional utilizado na an^lise assume que o 

raercado dom6stico de trigo em grao apresenta concorrencia perfeita - produto 

homogeneO e oferta caracterizada por firmas (unidades agncolas) toraadoras de 

pre^o. Al^m disso, neste mercado aberto ao com^rcio internacional, a atua^ao 

govemaraental gera alteragoes na quantidade ofertada e demandada do produto, 

devido a subsidies de pre^o ^ produqao e ao consurao. 

Atrav^s do Diagrama 1, de equilibrio parcial em Com^rcio internacional, 

estao representadas as politicas de subsidio ^ produqao e ao consume 

O Diagrama 1 reproduz uma an^Iise de um pafs pequeno era termos da 

teoria de com^rcio internacional, permitindo distinguir uma situagao de livre- 

com^rcio com uma outra de interven^ao do governo do pafs. No primeiro caso, 

ao preqo internacional Pw, a quantidade produzida internaraente 6 Qs e a quan- 

tidade demandada 6 Qw Neste caso, hi um excesso de demanda inlerna (Qw - 

Qs), que 6 suprida por importagao. Agora, supondo que o governo deseje prote- 

ger a produgao dom^stica e aplique uma tarifa sobre o produto importado, de 

modo que o novo preqo de equilibrio vigente no mercado intemo seja Pp, ou 

seja, superior ao pre^o anteriormente vigente, a produqao eleva-se para Qp e a 

diferenga entre os preqos no mercado interno e externo 6 a taxa de subsidio a 

produqao dom^stica. 

DIAGRAMA 1 

Prego 

S' 

K 

L N P P w 

S 

M Q 
P 

D 

Q Qw Qc Quantidade 

(6) Este diagrama, apresentado por CORDEN (1971), foi tambdm utilizado no estudo de caso 
da polftica tritfcola por KNIGHT (1971), SCARES (1980) e CALEGAR & SCHUH (1986). 
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onde: 

SS' = oferla domdslica de trigo em grao; 

DD' = demanda domdstica de trigo em grao; 

Pw = prego do trigo em grao importado, posto moinho; 

Pp = preqo do trigo em grao nacional, posto moinho; 

Pc = pre^o do trigo em grao, vendido aos moinhos; 

Qs = quantidade de trigo em grao ofertada intemamente, ausencia de prote^ao 

ao produto dom£stico; 

Qp = quantidade de trigo em grao ofertada intemamente com proteqao ao pro- 

duto dom^stico 

Qw = quantidade de trigo em grao consumida intemamente na ausencia de sub- 

sidio ao consumo; 

Qc = quantidade de trigo em grao consumida intemamente com a presenga de 

subsidio ao consumo; 

PpPwKL = subsidio & produgao nacional; 

PwPcPO = subsidio ao consumo. 

Se, aldm disso, for institmdo um subsidio de preqos ao consumo no mer- 

cado interno, o preqo ao consumidor cai de Pw para Pc, a quantidade demanda- 

da auraenta em (Qc - Qw), sendo a diferenqa de preqos a taxa de subsidio 

unitario ao consumo. H^, entao, protegao ao consumo domestico. 

No mercado brasileiro de trigo em grao existe discrepancias do modelo 

teorico usual (uma vez que entre a oferta e a demanda ha o monopolio estatal 

da comercializagao), al6m de nao existir um sistema tarifario sobre o produto 

importado e, sim, uma situaqao em que o governo adquire a safra nacional por 

um preqo diferente do prego vigente no mercado internacional. Apesar das di- 

vergencias entre o modelo tedrico usual e a realidade analisada, a constru^ao 

tedrica representada pelo Diagrama 1 reflete bem o caso em questao. Os irapac- 

tos das politicas de subsidio de precjo sobre produ^ao e consumo doraesticos 

sao avaliados a partir dos pregos e quantidades vigentes em livre-comdrcio ^ 

(7) Assume-se que os estoques domesticos do cereal sao desprezi'veis no penodo relevante de 
an^iise. 

(8) Segundo CORDEN (1971, p. 27), a referenda a "livre-com^rcio" diz respeito k ausencia de 
tarifas e subsi'dios no pafs em analise e nao nos outros pai'ses. 
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A16m disso, a existencia do monopolio estatal da comercializa^ao impli- 

ca a possibilidade de ocorrer uma siluaqao de deficit do goverao, mesmo na au- 

sencia de subsidio, concomitante ao consume e a produqao, bastando, para isso, 

que o preqo de venda aos moinhos seja inferior ao preqo de aquisiqao do grao. 

Isto porque, segundo a metodologia aqui utilizada, o subsfdio s6 sc define pela 

discrepancia entre preqos dom^sticos e internacionais e nao pela intervengao do 

goverao na comercializa^ao. 

Os subsidies de pre^o ^ produqao e ao consumo sao beneficios auferidos 

por dois grupos de interesse - os produtores agncolas e os consumidores finals 

- e 6 objetivando averiguar como os beneficios forara distribuidos por esses 

dois grupos que a estimativa dos subsidies se torna indispens^vel 

Para avaliar o impacto dessas politicas recorrereraos k an^lise da prote- 

^ao nominal e efetiva, destacadas a seguir. 

4.1. A Prote^ao Nominal a Produ^ao e ao Consumo 

A seguir, estima-se a taxa de subsfdio de pregos para o penodo 1965-87, 

a partir de uma an^lise da proteqao k produqao, utilizando-se o indicador "Taxa 

de Proteqao Nominal" a Produqao" (TPNP). 

TPNP = (Pp - Pw) / Pw x 100 (1) 

Este indicador revela, em termos percentuais, o quanto o preqo domesti- 

co do produto esta acima do prego de importaqao, posto no moinho, isto e, con- 

sideram-se as despesas para colocar o produto nos moinhos. 

Pp = (Pf + ma) / E 

Pw — Pfob + nib 

onde: 

Pf = pre^o pago ao produtor nacional, em moeda domestica; 

Pfob = preqo do trigo importado em moeda estrangeira; 

Pp = preqo do trigo nacional, posto moinho, em moeda estrangeira (US$); 

Pw = prego do trigo importado, posto moinho, em moeda estrangeira (US$); 

E = taxa cambial (Cr$/US$); 

(9) Observe-se que esta an^lise pressupoe que as industrias de processamento do grao sao 
apenas repassadoras do subsfdio ao consumo 
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ma = despesas da fazenda ao moinho; 

mb = despesas do porto ao moinho. 

Em relaqao ao consume, a taxa de subsfdio pode ser avaliada pela "Taxa 

de Proteqao ao Consumo" (TPNC). 

TPNC = (Pw- Pc)/Pcx 100 (2) 

Urn elemento importante neste tipo de an^lise, 6 a taxa cambial adotada 

para comparaqao entre os pre^os dom^sticos e pre^os exlemos, uma vez que o 

probleraa da sobrevalorizaqao cambial € acentuado nos paises em desenvolvi- 

mento, entre os quais o Brasil. A taxa cambial, que seria uma aproximagao da 

taxa de livre-com^rcio, chamaremos de taxa de cambio social ou de paridade. 

Neste trabalho, adotou-se uma estimativa de sobrevalorizaqao cambial brasilei- 

ra entre 1965 e 1987, a partir da paridade do poder de compra da moeda (PPC) 

em sua versao mais simplificada 

Entretanto, a an£lise da proteqao nominal a produ^ao e apenas um indi- 

cative da polftica seguida para o setor ao longo do penodo, procurando identifi- 

car se houve continuidade no incentivo h produqao dom^stica e em que nivel. 

Por^m, a literatura sobre polfticas protecionistas enfatiza a necessidade de se 

averiguar a proteqao efetiva, que incorpora, na an<Uise, a protegao aos insumos 

intermedidrios, como sera visto a seguir 

4.2. A Prote^ao Efetiva 

A proteqao efetiva (gi) procura verificar se, para o caso dos produtos su- 

postamente protegidos atrav^s de preqos finais, ha tarifas, custo de transporte 

internacional elevado ou produgao dom^stica ineficiente de insumos, que des- 

protegem o produto final, bem como se ha protegao adicional ao produto final. 

Desta forma, ao inv^s de comparar pre^os dos produtos finais, a taxa de 

proteqao efetiva compara a variagao entre o valor adicionado com tarifas ou 

substdios e o valor adicionado em livre-com^rcio. Assim: 

(10) As estimativas da sobrevalorizagao cambial brasileira, segundo a PPC simples, que define 
a sobrevalorizaqao cambial a partir da base (marqo de 1983), defiacionando-se o fndice de 
taxa de cambio pelo (ndice de Pregos no Atacado (IPA) no Brasil e nos Estados Unidos, 
mostraram-se bastante prdximas das estimativas de outros autores para o penodo 
1971-1987. 

(11) Sobre a literatura de proteqao efetiva ver Handbook on International Economics, vol. 2, 
1984, Elsevier. 
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Vi' - Vi 
& *- v. 

[(l+tj) - £ (l+tOaijJX; tj-^diaij) 

Si = — x~i (■^) 
[l-JaijJXi l-Jaij 

onde: 

Vi' = valor adicionado com tarifas ou subsidies; 

Vi = valor adicionado em livre-comdrcio; 

tj = tarifa sobre produto final; 

tj = tarifa sobre insumos intermedterios; 

ay = coeficiente de produgao t^cnica; 

Xi = quantidade produzida do bem i; 

5. Evidencias Empiricas 

5.1. Prote^ao a Produgao Domestica 

Segundo informagoes colhidas no CTRIN (Banco do Brasil), ao prego 

FOB de iraportaqao (Pfob) devem ser acrescentados, em m^dia, 40% a tftulo de 

despesas de transporte, despesas portudrias e comissao do banco Assim, 

mb = 40%. 

No caso do produto nacional, ao prego pago ao produtor devem ser 

acrescidos 20%, era media, correspondendo a despesas de transporte e armaze- 

nagem. Em relaqao ao custo financeiro de carregar o estoque de trigo dom^sti- 

co, foram assumidas duas situaqoes: a) entre 1965 e 1981 o custo financeiro 

real foi tornado como 6% a.a. (rerauneraqao da poupanqa), pois tratou-se de um 

(12) Cerca de 10% das despesas com trigo importado referem-se a despesas financeiras de 
compras, efetuadas no exterior, no passado. Porem, como geralmente esses contratos de 
importa^ao gozavam de v^rios meses de carencia, 6 como se o trigo importado fosse, na 
realidade, mais barato. Assim, ou se considera o pre^o do trigo mais barato, no passado, ou 
se acresce ao trigo importado, atuaimente, as despesas financeiras. No presente caso, 
optou-se pelo segundo m&odo. 
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penodo de taxas de juros baixas; b) a partir de 1982, adotou-se um custo finan- 

ceiro real de 12% a.a. em virtude de problemas financeiros e ajuste interno que 

a economia brasileira enfrentou no penocfo. A&sim sendo, ma = (20% + 6%) 

para 1965-1981 e (20% + 12%) para 1982-1987. 

A taxa de proteqao nominal, refletindo a discrepancia entre o preqo pre- 

valecente no raercado dora^stico e o pre^o no mercado intemacional, posto 

moinho, pode ser avaliada em termos da taxa cambial oficial e social. Se a taxa 

carabial adotada for a oficial (Eq), obter-se-d, entao, a taxa de prote^ao nominal 

oficial (TPNPq); se for utilizada a taxa cambial social (Es), ter-se-d a taxa de 

proteqao nominal social ou de paridade (TPNPs) 

Na Tabela 1, apresentam-se os resultados da prote^ao nominal a produ- 

gao entre 1965-1987. Conforme as estimativas, a prote^ao nominal k produ^ao 

de trigo em grao apresentou um comportamento instavel ao longo do penodo 

analisado, que pode ser visualizado no Gr^fico 1. 

A proteqao nominal foi positiva e declinante entre 1966 e 1973, tanto 

pela taxa de cambio oficial como pela paridade. Em 1973, a proteqao atingiu 

seu nivel mais baixo, devido ao boom dos preqos no mercado intemacional, 

para, a seguir, apresentar uma tendencia ascendente at6 1977. Observa-se que a 

proteqao nominal a produ^ao, medida pela taxa cambial de paridade, foi negati- 

va no penodo 1972-1981, com exceqao dos anos de 1977 e 1978. A partir de 

1980, houve um incremento k proteqao nominal do trigo era grao domestico, 

tanto em termos da taxa cambial oficial como da paridade. 

A proteqao nominal, aqui analisada, deve ser vista sob uma perspectiva 

de custo de oportunidade social, ou seja, se em termos estaticos e mais vantajo- 

so produzir trigo nacional ou importar, em se tratando de um pals pequeno no 

com^rcio intemacional do produto. 

No entanto, a comparaqao entre pre^os domesticos e preqos internacio- 

nais deve ser qualificada na avaliaqao da politica, pois, como ficou claro ante- 

riormente, a an&ise de prote^ao nominal e apenas indicativa, uma vez que nao 

incorpora ineficiencias no mercado de insumos. 

(13) Na transformagao de cruzeiros para ddlares americanos dos pre^os pagos ao produtor, foi 
utilizada a taxa cambial do quarto trimestre do ano (Eo IV), pois o pico da safra ocorre nesse 
penodo. 
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TABELA 1 

TAXA DE PROTEgAO NOMINAL A PRODUQAO 

TPNP, 1965-1987 (%) 

Climbio C^mbio de 

Ano Oficial Paridade 

1965 42,75 18,27 
1966 93.96 48,21 
1967 68,05 27,24 
1968 55,41 19,46 
1969 63,43 29,47 
1970 49,82 14,75 
1971 40,37 7,25 
1972 11,42 -15,31 
1973 -20,52 -39,24 
1974 -10,77 -31,27 
1975 8,95 -14,95 
1976 21,80 -7,04 
1977 72,27 30,76 
1978 49,80 13,74 
1979 -12,21 -30,63 
1980 -5,89 -21,85 
1981 22,75 -2,85 
1982 51,41 21,15 
1983 28,03 17,72 
1984 33,56 20,24 
1985 61,89 47,65 
1986 128,32 90,86 
1987 76,44 35,18 

Fonte: Tabelas 5 e 6 do Apendice. 
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Farina et alii (1988) estimam a proteqao efetiva para o trigo em grao do- 

m^stico, para 1985, 1986 e 1987, que, conforme o Griifico 1, foram os anos de 

raaior proteqao nominal positiva no periodo reoente. O estudo apresenta os re- 

sultados segundo quatro metodologias diversas: 

A. Utilizando apenas dois insumos (NPK e ur&a), uma vez que os deraais in- 

sumos nao apresentam preqos internacionais dispomveis; utiliza-se taxa 

cambial oficial; 

B. Utilizando, al^m dos insumos anteriores, todos os outros, obtidos por resi- 

due das informa^des de custos agricolas, fornecidas pelo DERAL-PR, e 

considerando-os como sujeitos ^ aliquota zero (m6todo de Balassa para 

tratamento de insumos nao-coraercializ^veis). Os resultados sao apresen- 

tados para taxa de cambio oficial; 

C. Similar ^ primeira, por6m utilizando-se uma taxa de cambio de paridade 

com base em mar^o de 1983; 

D. Similar ^ segunda, com taxa cambial de paridade com base em margo de 

1983. 

A protegao efetiva foi, entao, calculada pela formula a seguir, conside- 

rando-se os pregos de livre-comercio do produto final e insumos intermediarios 

na fronteira, isto 6, pregos GIF. A protegao efetiva transcrita imediatamente 

ap6s diz respeito k protegao nao-tarifiiria da industria dom^stica de fertilizan- 

tes, uma vez que a protegao tarifaria e desprezivel 

(Pj/E) v ♦ (Pj/E) 

p* ^ pf 
g' / v .  ' • 

1 ■ 2» u 

onde: 

gi = protegao efetiva; 

pi = prego do trigo dom^stico; 

pi* = prego GIF do trigo em livre-comercio; 

ajj* = coeficiente t&mico de produgao do insumo j na produgao do bem i^15^; 

(14) A formula a seguir difere da apresentada anteriormente, pois utiliza a diferenga entre pregos 
dom^sticos e internacionais como uma tarifa real, isto d, incorpora outros custos, como, por 
exemplo, transporte como uma protegao adicional. 

(15) Apesar de, teoricamente, o coeficiente ay utilizado dever ser aquele observado em 
livre-comercio, observa-se apenas ay* em condigoes de protegao. No estudo mencionado, a 
fonte de dados para a elaboragao dos ay* estimados 6 a estrutura de custos do DERAU/PR. 
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pj = pre^o doradstico do insumo j; 

Pj* = pre^o GIF do insumo j em livre-com^rcio; 

E = taxa cambial. 

Os resultados da Tabela 2, dizera respeito a corapara^ao com Estados 

Unidos e Canada, principals fornecedores mundiais do grao. 

Verifica-se uma pequena prote^ao, em 1985, de no maxirao 3,8%, segun-' 

do a metodologia D, em relagao ao produto americano, e "desprote^ao efetiva" 

entre 1986 e 1987, tanto na compara^ao com o produto americano ou com o ca- 

nadense, indicando que nao M uma polftica global coerente para o trigo em 

grao nos anos analisados pela taxa de proteqao efetiva. Ou seja, ao mesrao tem- 

po que se procura proteger o grao dom^stico, atrav^s de uma polftica de pregos 

elevados, a proteqao 6 eliminada devido a proteqao a industria de fertilizantes, 

cuja produgao dom^stica € ineficiente. 

TABELA 2 

TAXA DE PROTEQAO EFETIVA AO TRIGO EM GRAO BRASILEIRO 

EM RELAQAO AO PRODUTO DOS ESTADOS UNIDOS 

E CANADA, 1985-87 (%) 

Estados Unidos Canada 

Ano Metodologias 

A B C D A B C D 

1985 1,068 1,739 1,260 3,826 0,171 -8,058 0,363 -5,940 

1986 -0,285 -5,201 0,269 -2,513 -0,913 -8,236 -0,359 -5,533 

1987 -1,673 -10,432 -1,330 -5,851 -2,240 -12,858 -1,897 -8,262 

Notas: A. Apenas ur^ia e NPK; taxa de c^mbio oficial; 
B. Inclui Insumos nao-comerclaliziivels com alfquota zero (m^todo de Balassa); taxa de 
c&nbio oficial; 

C. Apenas urdia e NPK; taxa de cAmbio de paridade; 
D. Inclui Insumos nao-comercializ6veis com alfquota zero (m6todo de Balassa); taxa de 
c&mbio de paridade. 

Fonte: FARINA etalii (1988). 

Portanto, sao incorretas as afirmaqoes que atribuem ao Brasil uma mtida 

desvantagera comparativa na produqao de trigo em grao, uma vez que se obser- 

vou uma elevada ineficiencia na produ^ao dom&stica de fertilizantes, cujos pre- 

90s, relativamente elevados em relaqao ao mercado intemacionaj, absorvera a 
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proteqao de preqo ao grao. Assim, nenhuma proposta de desregulaqao ser^ ra- 

zo^vel se nao contemplar o aspccto da produqao ineficiente de insumos utiliza- 

dos na produqao de trigo. 

5.2. Prote^ao ao Consumo Domestico 

Para verificar de que forma os consumidores foram beneficiados pela 

politica de subsidio ao consumo, ser<i usada a Taxa de Protegao Nominal ao 

Consumo (TPNC), tanto em termos de taxa cambial oficial como social ou de 

paridade: 

TPNC = (Pw - Pc) / Pc x 100 (4) 

Nesta an^lise, Pw ^ o preqo FOB do trigo importado (acrescido das des- 

pesas de movimentaqao mb) e Pc 6 o preqo de venda aos moinhos ^ \ Os resul- 

tados anuais podem ser vistos na Tabela 3 e Griifico 2. 

O Griifico 2 mostra que, em termos da taxa oficial, entre 1965 e 1971 

nao houve subsidio ao consumo. A partir de 1972, o subsidio ao consumo tor- 

na-se significativo, atingindo o pico em 1980. Este, na verdade, foi um ano em 

que o subsidio ao consumo foi muito mais elevado do que a media. A partir de 

1980, a TPNCq declina, mas o subsidio ao consumo manteve-se ainda em nfvel 

elevado. 

Observa-se que a taxa de subsidio de preqo ao consumo foi uma politica 

constante entre 1972 e 1987, ao contrario da politica relativa a produqao, que 

oscilou ao longo do perfodo analisado. 

A partir de 1980, auge do subsidio ao setor triticola, o govemo inicia 

uma programaqao de sua retirada gradual. Originalmente, previa-se o fim do 

subsidio at6 1982, mas isto nao ocorreu. Entre 1982 e 1987 - perfodo de redu- 

qao abrupta da entrada de recursos financeiros extemos no pafs - ocorre o ajus- 

te intemo da economia, verificando-se o infcio da discussao sobre a retirada do 

subsidio ao consumo de trigo. A partir de 1983, a retirada do subsidio foi uma 

das exigencias do FMI em relagao ao ajuste intemo da economia, gerando uma 

redugao do nfvel do subsidio ao consumo, mas nao sua extinqao, que so ocorre 

com o Piano Bresser, em junho de 1987. 

(16) Aqul utlliza-s© prego em US$ para uniformizar a an^lise. 
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TABELA 3 

TAXA DE PROTEQAO NOMINAL AO CONSUMO 

TPNC -1965-87 (%) 

Ccimbio Climbio de 

Ano Oflclal Paridade 

1965 0,81 21,68 
1966 -4.12 25,47 
1967 6,63 40,84 
1968 1,04 31,43 
1969 4,24 31,58 
1970 -2,73 27,00 
1971 1.72 33,13 
1972 27,85 68,22 
1973 105,52 168,84 
1974 156,96 233,61 
1975 140,75 208,41 
1976 158,79 239,06 
1977 104,91 169,97 
1978 157,85 239,60 
1979 355,36 476,22 
1980 618,66 765,38 
1981 171,19 242,67 
1982 100,52 150,61 
1983 140,33 161,39 
1984 134,50 160,49 
1985 104,59 124,33 
1986 103,22 143,09 
1987 37,59 79,58 

Fonte: Tabelas 5 e 6 do Apendice. 
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Portanto, ao contr£rio da politica de pre^os para o triticultor, a polftica de 

pre^os para o consumidor de derivados de trigo foi sistemdtica entre 1965-1987. 

6. As Mudan^as nos H&bitos Alimentares da Popula^ao do Municipio de 

Sao Paulo 

Segundo a Pesquisa de Orqamentos Familiares de 1981-82 da PIPE 

(Fundaqao Institute de Pesquisas Economicas - SP), os derivados de trigo re- 

presentam 6% da despesa de classe de menor renda, caindo para 0,6% na classe 

de maior renda no Municipio de Sao Paulo, em 1981-82. 

Segundo a Lei de Engel, h^i uma tendencia & diversifica^ao do consumo 

em direqao a produtos mais sofisticados & medida que a renda se eleva, poden- 

do-se inferir que € muito mais prov^vel a substituiqao de outros alimentos por 

derivados de trigo do que o contriirio, tendencia reforqada pela prolongada alte- 

raqao de preqos relativos entre os derivados de trigo e demais alimentos, em 

funqao do subsldio ao consumo. 

Este foi o caso ocorrido no Brasil, a partir da d^cada de setenta, como se 

demonstra no Grdfico 3, que indica a evolugao dos pre^os reais da alimentagao, 

atrav6s do fndice de precjos no atacado de generos alimenticios da FGV (Colu- 

na 6) e da evolugao de pre^os reais da farinha comum, segundo os dados da 

SUNAB (Superintendencia Nacional de Abastecimento) ^17^. 

Observa-se que enquanto os pregos de alimentos, no atacado, elevam-se 

continuamente, principalmente nos anos oitenta, o preqo da farinha comum 

apresenta uma trajetdria descendente. Mesmo a partir de 1980, com a retirada 

gradual do subsfdio ao consumo, o preqo real da farinha de trigo mantdm-se 

num nivel inferior ao ano base (1969), pois, a partir de 1981, h^ uma queda de 

pregos nominais do trigo no mercado internacional, que continuou a ser o prin- 

cipal fornecedor do grao atd 1984. De 1985 em diante, como a oferta doradstica 

do grao se eleva, o governo passa a absorver a diferenqa de pre^os, permitindo 

que a farinha mantenha seu preqo real bastante reduzido. 

Em termos absolutos, isto 6, em relaqao ao consumo per capita verifica- 

se, pelo Grdfico 4, que foi nas classes de renda baixa e mddia (atd 14 salaries 

minimos) que o consumo dhirio de equivalente era farinha aumentou. Nas clas- 

ses de maior renda nao parece ter havido alteragao no consumo, embora o nu- 

mero de observagoes dessas classes seja reduzido na amostra, nao permitindo 

conclusoes muito acuradas ^ \ 

(17) O ano-bas© do estudo 6 1969 = 100 © o deflator 6 o IGP (fndice Geral d© Pre^os) - Coluna 
2 (FGV). Al^m disso, pressupoe-s© qu© os pre^os no varejp acompanham de perto a 
evoluqao dos pregos no atacado. 

(18) Ver Tabelas 3 © 4 do Apdndice. 
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grAfico 3 
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Conclui-se, entao, que o efeito-renda do subsidio de pre^o ao consume foi 

not^vel nas classes de menor renda, onde as despesas de alimentaqao sao mais pe- 

sadas. Isto significa que, com a redugao do^pre^o dos derivados de trigo, houve 

uma libera^ao de renda proporcionalraente maior para as classes que originalmen- 

te despendiam mais com esse produto, gerando, por parte delas, uma ampliagao de 

consumo era geral, e dos produtos de trigo, em particular 

Entretanto, segundo as Tabelas 3 e 4 do Apendice, a evolu^ao no consu- 

mo dos derivados foi muito diferenciada, havendo, inclusive, a queda no consu- 

mo per capita de panificados, por classe de renda, entre 1971-72 e 1981-82. No 

caso das massas, o maior crescimento do consumo per capita ocorreu at^ a 

classe entre 12 a 14 saMrios mmimos, ou seja, classe baixa e m&lia, enquanto 

as classes de maior renda nao parecera ter tido modificaqoes no consumo. No 

caso dos biscoitos, houve um elevado crescimento do consumo em todas as 

classes. Por^ra, o produto que mais evoluiu, em termos de consumo per capita, 

nas classes baixas, foi a prdpria farinha de trigo. 

Estas modificagoes no padrao de consumo das familias devem-se a dis- 

tintas evoluqoes dos pregos reais, diversas elasticidades-preqo e renda da de- 

manda e nivel inicial de consumo dos v^rios derivados de trigo. 

Kirsten (1977) estimou, para o periodo 1971-72, uma elasticidade-renda 

da demanda de 0,282 para o pao e 0,764 para a farinha de trigo, o que indica 

um maior crescimento do consumo desta ultima, no caso do crescimento da 

renda. 

Entretanto, conforme apontado anteriormente, os dados da Pesquisa de 

Orqamentos Familiares da FIPE-SP, 1981-82, mostram que houve uma redugao 

no consumo per capita de panificados, em todas as classes de renda, na presen- 

^a de uma redu^ao de seu pre^o real, sugerindo que os panificados poderiam 

ser identificados com um bem de Giffen. Apontam, tamb6m nesse sentido, os 

comentdrios de Griffin (1979, p. 154): 

(19) SOARES (1980, capitulo 4), chamara atenqao para o efeito-renda do subsfdio geral, para o 
caso de um consumidor padrao. A an£lise aqui desenvolvida permite concluir que o 
efeito-renda 6 muito mais importante para as classes de baixa renda, o que 6 corroborado 
por CAMPINO et alii (1986) no que se refere &s elasticidades-renda da demanda de farinha 
de trigo, por classe de dispdndio, segundo as regioes do ENDEF 1974-75. Por exemplo, na 
regiao II, correspondendo a Sao Paulo, a elasticidade-renda da demanda de farinha de trigo 
representa 1,3623 para a classe de menor renda, caindo para -0,3903, para a classe de 
maior renda. 
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"A demanda por trigo, o grdo mais importante no mercado mundial, 

tem, surpreendentemente, uma elevada elasticidade negativa. Na 

maior parte dos paises ricos, a demanda por trigo, que 6 essencial- 

mente uma demanda por pdo, dec Una enquanto a renda "per capita" 

se eleva, Entretanto, hd exceqdes. Por exemplo, a elasticidade-renda 

da demanda por trigo noJapdo 6 positiva, 0,10. Alim disso, na maior 

parte dos paises subdesenvolvidos, a elasticidade da demanda por 

trigo 6 ainda positiva, mas, uma vez mais, podemos encontrar 

exceqdes: na Argentina a elasticidade 6 -0,10" 

A an£lise de Griffin baseia-se nas estimativas da FAO sobre elastic!da- 

des-renda da demanda de cereais, reproduzidas na Tabela 4. 

TABELA4 

ELASTICIDADES-RENDA DA DEMANDA POR CEREAIS 

Todos os 

Cereais 

Trigo Arroz 

1. Mundo -0.02 -0,24 0,23 

2. Raises Desenvolvldos Capitalistas -0,24 -0,26 -0,21 

3. Raises Subdesenvolvidos 0,13 0,23 0,20 

4. Paises SocialIstas -0,10 -0,27 0,14 

Fonte: Agricultural Commodity Projections, 1970-1980 (apud GRIFFIN, 1979, p. 154). 

Griffin (1979), tamb^m observa que, para os paises subdesenvolvidos, a 

elasticidade-renda da demanda por trigo € superior a do arroz, devido, prova- 

velmente, h mudanga de Mbitos alimentares em favor do trigo, em decorrericia 

da introdugao do trigo americano atrav^s do prograraa PL-480. 

"... is to parece ter ocorrido na fndia, Bangladesh e Taiwan. Al6m do 

mais, um fendmeno similar tem sido observado no Japdo, onde o 

trigo estd substituindo o arroz" 

A mudanqa nos Mbitos alimentares em favor do trigo 6, entao, uma ca- 

racteristica coraum dos paises subdesenvolvidos, era decorrencia do processo 

(20) Trad 0930 da autora. 
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de urbanizagao e das condi^oes extremamente vantajosas da aquisiqao de trigo 

americano e nao apenas mais uma distor^ao da politica econdmica brasileira, 

erabora esta tenha reforqado a tendencia do" mercfado internacional. 

No Gi4fico 5 verifica-se que, era termos do consurao total por classe, as 

classes que mais absorveram os derivados de trigo e, portanto, o subsidio ao 

consurao, foram as classes de renda familiar baixa de 2 a 6 saMrios rainimos - 

que 6 a classe modal. Obviamente, existe o fendraeno da absorgao do subsidio 

ao consurao, por famflias, nos estratos superiores de renda. Por&n, corao ficou 

demonstrado pela andlise da mudan^a nos h^bitos aliraentares por classe de 

renda familiar e, ao contriirio das andlises difundidas sobre a questao, nao fo- 

ram as classes de maior renda que absorveram o grosso do subsidio ao consu- 

rao de trigo. 

Se adicionarraos a isto o fato de que o subsidio ao consurao foi financia- 

do por empr^stimos extemos, com prazos de carencia e pagamentos extrema- 

mente vantajosos, conclui-se que o subsidio ao consurao foi ben6fico em 

termos sociais, no curto prazo, isto 6, possibilitou o consurao de aliraentos a 

preqo reduzido. 

A longo prazo, a polftica pode ser nociva ao consumidor, dependendo da 

evoluqao da politica global para o setor triticola. A persistencia de pregos relati- 

vos distorcidos durante vdrios anos implicou mudangas significativas no padrao 

de consurao das classes de renda mais baixa e redugao no estimulo a produqao 

de outros produtos agncolas. Portanto, uma mudanga na politica, que implique 

elevagao dos preqos reais dos derivados de trigo, na ausencia de uma oferta 

adequada de produtos substitutes, encerra urn movimento redistributivo danoso 

ao consumidor de baixa renda. 

Corao resultado final do subsidio ao consurao de trigo, houve uma ho- 

mogeneizaqao do consurao dos derivados para todas as classes de renda, ao ra- 

vel de consurao das classes acima de 14 salaries rainimos, corao conseqiiencia 

da amplia^ao do consurao por parte das classes de renda baixa e ra£dia 

(21) A evolu^ao do consume de derivados nas diversas regioes do pafs apresenta um 
comportamento muito semelhante ao observado para o Municfpio de Sao Paulo, Isto 6, forte 
crescimento do consume de farinha e biscoitos e cresclmento nao-desprezfvel no consume 
de massas e panificados. Ver SILVA (1989, p. 89-108). 
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GRAFICO 5 

CONSUMO DE DERIVADOS PGR CLASSE DE RENDA 

(Em Equivalente de Farinha - Munici'pio de Sao Paulo) 
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Apesar de a teoria sobre regulagao sugerir que, de maneira geral, os be- 

neficiarios sao os grupos produtores dos mercados regulados, verificou-se que 

a politica do trigo beneficiou o consumidor de derivados, entre 1965-84, a par- 

tir da reduqao de seus preqos reais. No que se refere a mudanga nos habitos ali- 

mentares da populagao, observou-se um forte crescimento do consurao per 

capita, dos derivados de trigo, por parte da populaqao de renda baixa e m6dia 

do Municipio de Sao Paulo. Este crescimento igualou o consumo per capita 

m&iio da populaqao de alta renda, levando a crer que a politica foi socialmente 

ben^fica no penodo considerado, mas tomou a popula^ao mais dependente de 

alteraqoes na politica para o setor. 

A partir de 1985, a politica econoraica para o setor passou a priorizar o 

produtor do grao domestico, atrav6s de preqos elevados em rela^ao ao mercado 

internacional. Entretanto, a proteqao nominal observada entre 1985-87 foi ab- 

sorvida pela industria de fertilizantes, que tamb^m € protegida internamente e 

cujo produto representa cerca de 30% dos custos de produ^ao do trigo. Logo, 

qualquer proposta de desregulaqao deste mercado deveria analisar este aspecto 
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da questao, pois a prote^ao ao grao dom^stico iraplica onerar o consumidor, 

nao propriamente em beneficio do produtor, mas da industria de fertilizantes, 

tratando-se, portanto, de uma politicarregressivar 
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Apendice 

TABELA1 

PARTICIPAQAO DOS DERIVADOS DE TRIGO NO ORgAMENTO 

FAMILIAR POR CLASSE DE RENDA 

Munidpio de Sao Paulo, 1971-72 (%) 

Classede 

Renda 

Panifi- 

cados 

Macarrao Farinha 

de Trigo 

Biscoitos Tod os os 

Derivados 

(A) 

Alimen- 

ta9ao 

(B) 

(A)/(B) 

% 

Oa 0,5 3.20 1.69 .22 5.11 58.99 8.66 

0,5 a 1 5.45 1.12 .26 .16 6.99 51.46 13.59 

1 a 2 4.21 .97 .23 .21 5.64 50.71 11.13 

2 a 3 3.74 .82 .22 .25 5.07 46.17 10.97 

3 a 4 3.40 .78 .23 .22 4.67 45.57 10.26 

4 a 5 3.10 .77 .21 .24 4.37 42.39 10.31 

5 a 6 2.84 .66 .22 .15 3.89 41.46 9.39 

6 a 7 2.67 .68 .20 .20 3.78 38.62 9.79 

7 a 8 2.06 .60 .16 .19 3.04 35.36 8.60 

8 a 9 2.33 .61 .19 .22 3.40 35.46 9.58 

9 a 10 2.06 .52 .16 .15 2.92 34.44 8.49 

10 a 12 1.73 .47 .15 .16 2.56 31.71 8.07 

12 a 14 1.46 .39 .12 .13 2.13 27.06 7.88 

14 a 16 1.43 .35 .12 .15 2.12 26.64 7.94 

16 a 18 1.43 .45 .14 .15 2.20 28.00 7.86 

18 a 20 1.08 .37 .09 .15 1.71 28.52 6.00 

20 a 25 .91 .31 .09 .13 1.45 23.41 6.21 

25 a 30 .82 .21 .08 .10 1.21 20.36 5.96 

30 a 35 .81 .32 .06 .15 1.35 21.78 6.20 

35 a 40 .71 .22 .07 .14 1.16 21.53 5.40 

+ 50 .50 .14 .05 .05 .74 15.09 4.91 

Nota; Classes de renda familiar em salaries mmimos. 
Fonte: Listagens especiais da Pesquisa de Orqamentos Familiares da FIPE-SP, 

1971-72. 

Est.econ., Sao Paulo, 21(1):105-136, jan.-abr. 1991 131 



regulaqAo do mlhcado de trigo 

TABELA2 

PARTICIPAQAO DOS DERIVADOS DE TRIGO NO ORgAMENTO 

FAMIUARy POR CLASSE DE RENDA 

Munidpio de Sao Paulo, 1981-82 (%) 

Classe Panifi- Macarrao Farinha Outros Biscoito Tod os os Alimen- 

de cados de Biscoitos Agua Derivados ta^ao (A)/(B) 

Renda Trigo e Sal (A) (B) % 

Oa 0,5 3.80 .76 .36 .53 .52 5.97 46.87 12.73 

0,5 a 1 4.03 .71 .16 .47 .07 5.45 47.86 11.38 

1 a 2 3.02 .85 .19 .27 .09 4.42 45.23 9.77 

2 a 3 2.21 .68 .16 .19 .10 3.33 40.70 8.19 

3 a 4 1.89 .46 .14 .19 .10 2.79 37.72 7.39 

4 a 5 1.79 .43 .16 .19 .07 2.64 35.53 7.42 

5 a 6 1.39 .45 .11 .25 .07 2.27 29.98 7.57 

6 a 7 1.28 .35 .11 .18 .03 1.95 26.96 7.23 

7 a 8 1.05 .26 .07 .19 .09 1.67 25.81 6.48 

8 a 9 .96 .27 .06 .15 .07 1.51 23.79 6.34 

9 a 10 1.18 .19 .05 .10 .05 1.57 26.24 6.00 

10 a 12 1.04 .20 .12 .13 .03 1.52 24.32 6.25 

12 a 14 .62 .11 .03 .12 .03 .90 17.87 5.03 

14 a 16 .59 .18 .05 .12 .10 1.04 21.97 4.74 

16 a 18 .63 .11 .02 .20 .02 .98 20.75 4.75 

18 a 20 .78 .16 .05 .06 .08 1.13 26.22 4.32 

20 a 25 .49 .04 .03 .12 .01 .69 17.27 4.01 

25 a 30 .49 .07 .04 .07 .03 .70 20.29 3.43 

30 a 35 .48 .17 .04 .09 .03 .81 14.37 5.67 

35 a 40 .14 .14 13.33 1.03 

40 a 45 .22 .01 .04 .00 .03 .31 15.00 2.04 

45 a 50 .40 .04 .16 - .61 10.66 5.69 

Nota: Classes de renda em saldrios m/nimos. 
Fonte: Listagens especiais da Pesquisa de Orgamentos Familiares da FIPE-SP 
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TABELA 3 

CONSUMO PER CAPITA DE DERIVADOS DE TRIGO 

PGR CLASSE DE RENDA 

Munidpio de Sao Paulo 1971-72 (g/dia) 

Classes de 

Renda 

Panificados Massas Biscoitos Farinha Equivalente 

Oal 73.49 10.07 2.22 5.72 79.26 

1 a 2 76.13 11.24 2.58 6.64 83.90 

2 a 6 90.31 13.66 3.69 10.18 102.79 

6 a 8 94.98 15.99 4.56 12.45 112.14 

8 a 10 99.28 16.39 4.94 14.13 118.19 

10 a 12 96.97 15.90 5.37 15.33 117.41 

12 a 14 96.81 15.83 4.65 14.06 115.22 

14 a 16 115.00 42.19 8.53 17.76 164.32 

16 a 18 109.99 21.16 6.18 20.34 139.34 

18 a 20 82.49 18.15 5.31 12.46 104.66 

20 a 22 97.37 14.35 8.80 13.43 117.72 

22 a 33 93.85 78.51 6.60 17.68 181.00 

-i- 33 100.97 15.17 5.99 17.78 123.08 

Notas: As classes estao definidas em salaries mmimos. 
1. Coeficientes de transforma^ao: 1 equivalente = 0,83333 gramas de 
panificados; no case de massas e biscoitos, foi usada uma relagao de 1 
para 1, superestimando o equivalente, o que se justifica uma vez que o 
propdsito deste item d a comparaqao entre 1971/72 e 1981/82, quando foi 
usado o mesmo procedimento. 
2. Para transformar os dados da Pesquisa de Orgamentos Familiares de 
1971/72 foram adotados os seguintes coeficientes: 1 unidade de pao 
frances = 50 gr; 1 unidade de outros paes = 300 gr; 1 unidade de biscoitos 
= 200 gr 

Fonte: KIRSTEN, Orgamentos Familiares na Cidade de Sao Paulo 1971/72. 
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TABELA 4 

CONSUMO PER CAPITA DE DERIVADOS DE TRIGO 

POR CLASSE DE RENDA 

Municfpio de Sao Paulo, 1981/82 (g/dia) 

Classes de 

Renda 

Panificados Biscoitos Farinha Massas Equivalente 

Oa 1 70.04 18.59 38.99 34.49 150.44 

1 a 2 67.37 16.66 54.15 37.44 164.39 

2 a 6 64.76 24.96 47.62 37.15 163.70 

6 a 8 62.11 26.89 35.76 37.77 161.63 

8 a 10 69.22 18.12 33.19 30.57 156.56 

10 a 12 84.18 14.24 66.69 27.78 178.86 

12 a 14 67.21 18.74 39.62 33.78 148.15 

14 a 16 58.97 28.47 54.64 31.89 164.14 

16 a 18 64.37 25.85 23.99 28.83 132.32 

18 a 20 57.33 17.44 13.39 22.30 100.91 

20 a 25 79.90 25.33 21.94 44.75 158.60 

25 a 30 93.17 20.60 26.49 45.34 170.07 

+ 30 81.30 40.89 27.54 66.16 202.34 

Nota: Ver observances da tabela anterior sobre o equlvalente. 
Fonte: Listagens especiais da Pesqulsa de Ornamentos Familiares 1981/82, 

FIPE/USP/SP. 
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TABELA 5 

PREgOS AOS TRITICULTORES, PREgOS DE IMPORTAgAO, PREgOS 

DE VENDA AOS MOINHOS E PROTEgAO NOMINAL A PRODUgAO E AO 

CONSUMO COM TAXA DE CAMBIO OFICIAL - BRASIL, 1965-87 

Ano Pf Pfob Pgrao EO Media EO IV 

(OS/t) (US$/t) (Cr$/t) (CrSAJSJ) (CiS/US$) 

1965 210.00 59.64 157.36 1.90 2.22 
1966 265.00 55.39 179.55 2.22 2.22 
1967 317.00 62.53 218.38 2.66 2.72 
1968 383.33 57.96 273.05 3.40 3.83 
1969 450.00 56.97 311.40 4.07 4.35 
1970 490.00 60.78 401.78 4.59 4.84 
1971 546.66 62.68 456.10 5.29 5.59 
1972 600.00 78.70 511.37 5.93 6.16 
1973 750.00 137.42 573.46 6.13 6.18 
1974 1400.00 192.72 712.94 6.79 7.33 
1975 1670.00 155.35 734.00 8.13 8.88 
1976 2130.00 132.70 765.97 10.67 11.86 
1977 3170.00 107.01 1033.72 14.14 15.48 
1978 4150.00 125.32 1229.14 18.06 19.90 
1979 5400.00 162.67 1343.84 26.87 34.03 
1980 11840.00 184.64 1895.55 52.70 61.33 
1981 28500.00 176.96 8499.28 93.04 118.08 
1982 60765.67 164.26 20572.42 179.39 230.36 
1983 185385.00 157.37 52817.32 576.16 867.50 
1984 586808.00 151.61 167029.17 1845.36 2732.30 
1985 2119073.00 136.99 580879.35 6196.48 9009.00 
1986 3340000.00 97.01 911869.18 13644.14 14218.00 
1987 10569086.67 93.86 3743754.32 39200.83 60173.33 

Pgrao/ 
EO 

(US$/t) 

Pf/ 
eo rv 
(US$/t) 

Pf/ 
EO IV 
Cus$/t) 

Pfob 
xl.4 
+ ma 

TPNPO TPNCO 

% % 

82.82 

80.88 
82.10 
80.31 
76.51 
87.48 
86.27 
86.18 
93.61 

105.00 
90.34 
71.79 
73.11 
68.04 
50.01 
35.97 
91.35 

114.68 
91.67 
90.51 
93.74 
66.83 
95.50 

94.59 
119.37 
116.76 
100.09 

103.45 
101.18 
97,76 
97.43 

121.36 
191.07 
188.06 
179.58 
204.83 
208.60 
158.67 
193.07 
241.35 
263.79 
213.70 
214.77 
235.22 
234.91 
175.64 

119.19 
150.41 
147.12 
126.11 
130.34 
127.48 
123.17 
122.77 
152.91 
240.75 
236.96 
226.27 
258.09 
262.83 
199.92 
243.27 
304.11 
348.20 
282.08 
283.49 
310.49 
310.09 
231.85 

83.50 
77.55 
87.54 
81.14 
79.76 
85.09 
87.75 

110.18 
192.39 
269.81 
217.49 
185.78 
149.81 
175.45 
227.74 
258.50 
247.74 
229.96 
220.32 
212.25 
191.79 
135.81 
131.40 

42.75 
93.96 

68.05 
55.41 
63.43 
49.82 
40.37 
11.42 

-20.52 
-10.77 

8.95 
21.80 
72.27 
49.80 

-12.21 
-5.89 
22.75 
51.41 
28.03 
33.56 
61.89 

128.32 
76.44 

0.81 

-4.12 
6.63 
1.04 
4.24 

-2.73 
1.72 

27.85 

105.52 
156.96 

140.75 
158.79 
104.91 
157.85 
355.36 
618.66 
171.19 
100.52 
140.33 
134.50 
104.59 
103.22 
37.59 

Notas: Pf = prego pago aos triticultores (Cr$A); 
Pfob = prego de importagao (US$A); 
Pgrao = prego de venda aos moinhos (Cr$A); 
EO = taxa cambial oficial m6dia do ano (Cr$/US$); 
EO IV = taxa cambial no quarto trimestre (Cr$/US$); 
ma = despesas de movlmentagao; 
ma = 26% a.a. entre 1965-81; 
ma = 32% a. a. entre 1982-87; 
TPNPO = taxa de protegao nominal k produgao (%); 
TPNCO = taxa de protegao nominal ao consumo (%). 

Fortes: Pregos: CTRIN - Banco do Brasii; 
Taxa Cambial: Estadisticas Financieras Intemacionales (set/65, set/66, set/67, 
nov/68, set/69, Anu£rk> 1987); Suma Economica, fev/88. 
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REGULACAO DO MERCADO DE TRIGO 

TABELA 6 

PREQOS AOS TRITICULTORES, PREQOS DE IMPORTAQAO PREQOS OE 

VENDA AOS MOINHOS E PROTEQAO NOMINAL A PRODUQAO E AO 

CONSUMO COM TAXA DE CAMBIO DE PARIDADE - BRASIL, 1965-87 

Ano Pf Pfob Pgrao EP M6dia EPIV P^/ P(/ Pf/ Pfob TPNPS TPNCS 
EP EP IV EP IV xl.4 

(Cr$/t) (US$/t) (Cr$/t) (OS/USS) (Cr$/US$) (US$/t) (USS/t) 4 ma (US$/t) % % 

1965 
1966 
1967 
1968 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

210.00 
265.00 
317.00 

383.33 
450.00 
490.00 
546.66 
600.00 

750.00 
1400.00 
1670.00 
2130.00 
3170.00 
4150.00 
5400.00 

11840.00 
28500.00 
60765.67 

185385.00 
586808.00 

2119073.00 
3340000.00 

10569086.67 

59.64 157.36 
55.39 179.55 
62.53 218.38 
57.96 273.05 
56.97 311.40 
60.78 401.78 
62.68 456.10 
78.70 511.37 

137.42 573.46 
192.72 712.94 
155.35 734.00 
132.70 765.97 
107.01 1033.72 
125.32 1229.14 
162.67 1343.84 
184.64 1895.55 
176.96 8499.28 
164.26 20572.42 
157.37 52817.32 
151.61 167029.17 
136.99 580879.35 
97.01 911869.18 
93.86 3743754.32 

2.293 2.679 68.62 78.37 98.75 83.50 18.27 21.68 
2.905 2.905 61.80 91.22 114.93 77.55 48.21 25.47 
3.513 3.586 62.16 88.40 111.39 87.54 27.24 40.84 

4.423 4.982 61.74 76.94 96.95 81.14 19.48 31.43 
5.137 5.491 60.61 81.95 103.26 79.76 29.47 31.58 

5.996 6.323 67.00 77.50 97.65 85.09 14.75 27.00 
6.920 7.319 65.91 74.69 94.11 87.75 7.25 33.13 
7.807 8.102 65.50 74.05 93.31 110.18 -15.31 68.22 

8.013 8.084 71.56 92.78 116.90 192.39 -39.24 168.84 
8.815 9.512 80.88 147.18 185.44 269.81 -31.27 233.61 

10.409 11.376 70.52 146.80 184.97 217.49 -14.95 208.41 
13.980 15.540 54.79 137.07 172.70 185.78 -7.04 239.06 

18.628 20.390 55.49 155.47 195.89 149.81 30.76 169.97 
23.791 26.203 51.66 158.38 199.56 175.45 13.74 239.60 
34.002 43.066 39.52 125.39 157.99 227.74 -30.63 476.22 
63.459 73.846 29.87 160.33 202.02 258.50 -21.85 765.38 

117.558 149.207 72.30 191.01 240.67 247.74 -2.85 242.67 
224.193 287.896 91.76 211.07 278.61 229.96 21.15 150.61 
626.625 943.484 84.29 196.49 259.37 220.32 17.72 161.39 

2049.851 3035.076 81.48 193.34 255.21 212.25 20.24 160.49 
6794.353 9878.242 85.49 214.52 283.17 191.79 47.65 124.33 

16321.574 17008.044 55.87 196.38 259.22 135.81 90,86 143.09 
51164.454 78537.509 73.17 134.57 177.64 131.40 35.18 79.58 

Notas: Pf = preqo pago aos triticultores (Cr$A); 
Pfob - preqo de importa^ao (US$A); 
Pgrao = pre^o de venda aos moinhos (Cr$A): 
EP = taxa cambial de paridade media do ano (Cr$/US$); 
EP IV = taxa cambial de paridade no quarto trimestre (Cr$/US$). 
ma = despesas de movimentaqao; 
ma = 26% a. a. entre 1965-81; 
ma = 32% a.a. entre 1882-87; 
TPNPS = taxa de proteqao nominal a produgao com taxa de cambio de 
paridade (%); 
TPNCS = taxa de proteijao nominal ao consume com taxa de cambio de 
paridade (%); 

Fontes: Pregos: CTRIN - Banco do Brasil; 
Taxa Cambial: Estadisticas Financieras Internacionales (set/65, set/66, 
set/67, nov/68, set/69, Anu^rio 1987); Suma Economica, lev/88; 
Taxa de Sobrevaloriza^ao Cambial: Tabela 1 do Apendice B da disserta^ao 
de mestrado da autora (Vide SILVA, 1989, p. 184). 

Originals recebidos em abril de 1990. Revistos pela autora em outubro de 1990). 
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