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Resumo 

Este estudo moslra que as possibilidades de cres- 
cimento da agropecuaria brasileria nos proximos dez 
anos, nos tres (dos quatro) melhores cenarios ma- 
croeconomicos utilizados, superam o crescimento 
que ocorreu nos anos 80. Em numeros, isso signified 
um possivel crescimento agricola no intervalo 3,8%- 
5,3% ao ano, enquanto a decada passada registrou 
3,2% ao ano, em media. O cenario pessimista, ao 
contrario, fomeceu um crescimento agncola de ape- 
nas 2,2% ao ano. Como consequencia da possibilida- 
de efeliva de um maior crescimento agncola, o paper 
enfatiza a necessidade de se alterar a poiltica agrico- 
la, na dire^ao de instrumenlos de medio e longo pra- 
zos. 

avras-chave:/crescimento agricola, decada de 90, 
ppHtica agricola. 

Abstract 

\ 
This paper shows that the possibilities of growth 

for brazilian agriculture during the next ten years, 
with the three (of four) best economic scenarios 
used, are above the growth which ocurred during the 
eighties. In numbers, that means a possible agricultural 
growth in the interval 3,8%-5,3% per year, during 
the eighties average annual growth was 3,2%. The 
pessimistic scenario, on the contrary, gives an 
agricultural growth of only 2,2%. As a consequence 
of the possibility of higher agricultural growth, the 
paper concludes with the suggestion of shifting the 
priorities in agricultural policy, from short to 
medium-long run instruments. 

I ^ Key wwds: agricultural growth, the nineties decade, i/ 
agricultural policy. 
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AGRICULTURA BRASILEIRA 

A agropecudria e a agroindustria brasileiras sao setores com significati- 

vas vantagens comparativas e com grande potencial de crescimento. Entretanto, 

as polfticas econdmicas nos ultimos quarenta anos, em seus mais variados as- 

pectos, impediram o maior aprpyeitamento desse potencial. Hoje, o setor agrf- 

cola enfrenta uma crise de flnanciamento e, ao mesmo tempo, o Pais precisa de 

um maior crescimento do referido setor. 

As modifica^oes, em andaraento, na estrat^gia de desenvolvimento do 

Pafs, favorecerao isso. Entretanto, ser£ necess^rio um novo conceito de polftica 

agrfcola. Este paper analisard algumas das questoes relacionadas a esse tema 

maior. Primeiro, apresenta-se um diagndstico da situa^ao atual e os problemas 

existentes. Em segundo lugar, analisamos os cendrios de crescimento econdmi- 

co no contexto de seus efeitos sobre a demanda de produtos alimentares, in- 

cluindo as mudan^as que nela tenderao a ocorrer, assim como as implicagoes 

em rela^ao h oferta agrfcola. Finalmente, em terceiro lugar, identificado o novo 

horizonte de crescimento agrfcola, salientamos a necessidade de se reformular 

a polftica agrfcola, passando a priorizar os instrumentos de mddio-prazo (exem- 

plps, infra-estrutura e tributaqao). 

A Agrkultura em um Momento de Transi^ao Macroeconomica 

Ao se analisar a relaqao entre as esferas macroecondmica e a setorial - 

agrfcola nos ultimos quarenta anos no Brasil, duas constata^oes bdsicas podem 

ser feitas: 

a) O setor agrfcola esteve sempre abaixo de seu potencial de crescimento, 

como resultado do tipo de estrat^gia de desenvolvimento econdmico - a in- 

dustrializa^ao via substitui^ao de importa^oes - adotada pelo Brasil a partir 

dos anos cinqiienta envolvendo um exagerado (iks vezes, extremado) 

protecionismo a determinados setores; 

b) A crise agrfcola recente (pds 1986), caracterizada pela perda de renda, des- 

capitaliza^ao e endividamento foi, em larga parte, resultado do desequilf- 

brio macroecondmico do perfodo^, caracterizado pela fortfssima 

aceleraqao inflaciondria at6 marqo de 1990. 

Com rela^ao ao primeiro dos dois grandes problemas agrfcolas, isto £, a 

prdpria estratdgia de desenvolvimento, o mecanismo de discrimina^ao deu-se 

(1) Veji HOMEM DE MELO (1979, p. 43-116). 
(2) Veji REZENDE (1990). 
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atravds da valorizagito do cruzeiro, da eleva^o do prego dos insumos (pela 

protegao tarif^ria) e pela insufici^ncia de investimentos publicos. Nesse contex- 

to, o Brasil, ap6s iniciar a substiluigao de importagdcs pelos bens dur^veis de 

consumo nos anos cinqiienta, passou pela industria de m&juinas agrfcolas nos 

anos sessenta, pelos insumos Msicos, bens de capital e energia nos anos setenta 

e, finalmente, chegou ao extreme da reserva de mercado na inform&ica nos 

anos oitenta. 

A polftica agrfcola, por sua vez, foi passiva e secund^ria, que o setor 

agrfcola nao era prioritdrio na estratdgia de desenvolvimento. A criagao e ex- 

pansdo do sistema EMBRAPA nos anos setenta foi uma das poucas iniciativas 

de m^rito duradouro, no sentido de permitir que o setor mantivesse uma razod- 

vel taxa de crescimento (produto e produtividade)v Entretanto, a falta ante- 

rior de investimentos em pesquisa agrondmica foi uma das causas para a 

segmentagdo dos produtos de exportagdo e domdsticos ^ A Tabela 1 mostra 

um resumo do desempenho agrfcola durante 1950/89. Nela se percebe a crise 

na produgdo das culturas dom^sticas nos anos setenta. 

E preciso mencionar, todavia, que os produtos, produtores e regiOes ndo 

foram igualmente prejudicados; em alguns casos, ganhos foram realizados. Isso 

se deveu ao crddito agrfcola subsidiado a programas especiais (Polocentro, 

Prodlcool, Profir, Provdrzeas etc.), a penodos de bons pregos intemacionais 

(primeira metade dos anos setenta, por exemplo) e d protegdo ao trigo nacional. 

Desse modo, a polftica de crddito pode ser interpretada como um inslrumento 

compensatdrio ao setor, pelo vids industrializador da estratdgia de desenvolvi- 

mento (exagerado protecionismo). Essa compensagdo deu-se at6 o infcio dos 

anos oitenta, quando cessou pelas injungdes das polfticas antiinflaciondrias. 

Vale notar, entretanto, a relevdncia da polftica de crddito subsidiado 

e dos programas especiais no sentido de caracterizar uma economia agrf- 

cola bastante dirigida pelo governo e, por isso, dependente do governo. O 

mercado valia relativamente pouco. Trigo, leite e agucarMlcool sSo bons 

exemplos de mercados administrados pelo governo naquele perfodo. E 

natural, portanto, que a partir dos anos oitenta, quando essas polfticas 

(3) Veja ALVES & CONTINI (1988, p. 49-96). 
(4) Veja HOMEM DE MELO (1981). 
(5) Veja SAYAD (1980). 
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(cr6ditoeprogramasespeciais)vaoperdendorecursose6nfase,osctoragricola 

sinta-se "desamparado" 

TABELA 1 

TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUCAO 

AGRICOLA BRASILEIRA 1950/89 (EM % AO ANG) 

Periodo Tbtal Dom^sticos Exporta9ao 

1950/89 4,18 2,99 5,48 

1950/59 4,67 3,45 6,38 

1960/69 1,87 4,68 zero 

1970/79 3,89 zero 7,64 

1980/89 3,20 2,20 3,34 

Fonte; Dados de produce do 1BGE, e nossa agrega^ao e esiimayao das taxas de 
crescimento. Produtos Domlstlcos: arroz, batata, cebola, feijao, mandioca, milho e 
tomate. Produtos de Exporta^ao: algodao, amendoim, cacau; cafe, cana, fumo, 
laranja, mamona e soja. 

De outro lado, em relagao ao segundo dos problemas agncolas, isto 6, o 

desequilfbrio macroeconCmico p6s-1986, o mecanismo que prejudicou o setor 

se deu atrav^s de: a) os pre90S agncolas (mercados mais competitivos) nao 

conseguiram acompanhar os pregos industrials durante a forte aceleragSo infla- 

cion^ria do periodo 1986/90; b) a valorizagHo do cruzeiro, com duas moratdrias 

no penodo; c) as periddicas tentativas de austeridades monet^ria e fiscal ^ e 

d) a estagnag^o econdmica do periodo, deprimindo a demanda intema. 

Houve, sem duvida, especialmente no govemo Samey, uma tentativa de im- 

plementar uma politica agrfcola, at£ mesmo para substituir e compensar a perda do 

esquema anterior de apoio. Exemplos sito os pregos mfnimos plurianuais, os pre- 

gos de intervengSo, os estoques reguladores, a politica comercial, entre outros. Es- 

sa tentativa, entretanto, foi sendo gradualmente inviabilizada pela aceleragSo 

inflacion^ria. O Brasil passou de uma inflagao de 1% aomds, no auge do "suces- 

so" do Piano Cruzado em 1986, para os 84% em margo de 1990, ultimo mds do 

govemo Samey. Adicionalmente, esta aceleragSo e a crise fiscal diminulram 

substancialmente a jd prec^iria base dos recursos para o crddito rural (depdsitos 

a vista)(7) 

(6) O efeito negative sobre prejos agncolas de pianos de estabilizafao (austeridade monetaria) foi 
mencionado por BACHA (1982). 

(7) Veja VELUTINI (1991). 
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O Grdfico 1 bem caracteriza a gravidade da crise agrfcola recente. Entre 

1986 e 1990, o fndice de pregos reals (deflator IGP-DI) recebidos pelos produ- 

tores (quinze produtos, vegetais e animals) reduziu-se em 50,9%. De outro 

lado, a relagao de trocas caiu, nesse mesmo perfodo, 37,9%. Acrescentando-se 

os problemas dos Indices de pre^os na corregao dos financiamentos agrfcolas 

nos momentos dos v^rios pianos econdmicos do perfodo, nao 6 surpresa o qua- 

dro recente e atual de perda de renda, descapitalizagSo e endividamento enfren- 

tados pelo setor, caracterizando, at6 mesmo, uma situagao de des&nimo dos 

agricultores. 

GRAfico 1 

EVGLugAo dos Indices de precos reais recebidos pelos 

PRODUTORES E DA RELACAO DE TROCAS, BRASIL, 1977/91 
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Esse quadro recente de crise pode ser melhor percebido com os dados da 

Tabela 2. Excetuando-se 1989, em todos os demais anos o fndice de quantidade 

Preco Real 

Rela^ao Trocas 
 l I l  
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produzida per capita ficou abaixo do de 1985, reconhecendo-se os problemas 

clim^ticos de 1986,1990 e 1991. 

Esses baixos nlveis de produgao ffsica foram combinados com pregos 

reais bem menores no perfodo (Gr^fico 1), resultando em uma forte queda no 

valor da produgao agregada de vinte produtos vegetais (taxa de c&nbio m6dia 

do perfodo janeiro-agosto de 1991). Comparando-se 1990 e 1985, houve uma 

diminuigao de 51,4% no valor da produgao agrfcola, correspondendo a uma 

perda de US$ 18.904 milhOes no ano. Portanto, o desequilfbrio econdmico bra- 

sileiro causou um pesado 6nus ao setor agrfcola. Na realidade, isso se manifes- 

tou pelo maior endividamento, descapitalizagao, queda da receita e 

nao-realizagao de investimentos. 

A valorizagSo do cruzeiro teve um papel preponderante para esse achata- 

mento da agricultura. Comparando-se as madias de 1985 e margo de 1990, o 

cruzeiro teve uma valorizagilo de 56,3% frente ao ddlar norte-americano e de 

45,1% frente & cesta de moedas de nossos principais parceiros comerciais. As 

duas moratdrias de nossa dfvida extema foram muito importantes para viabilizar 

essa forte valorizagao sem a contrapartida de uma crise cambial. 

TABELA 2 

AGRICULTURA BRASILEIRA: ALGUNS DADOS BASICOS DO PERfODO 

1986/91, VINTE PRODUTOS VEGETAIS 

Anos 
Indice 

Quantidade 
Produzida 

(ndice 
Quantidade 
Per Capita 

Valor da 
Producao 

(US$ Milhoes) 

fndice 
Valor da 
Produce 

1985 100,0 100,0 36.800 100,0 

1986 88,8 87,2 34.500 93,9 
1987 102,7 99,1 26.210 71,2 
1988 103,1 97,7 26.509 72,0 

1989 110,8 103,2 19.822 53,9 
1990 97,9 89,6 17.896 48,6 

1991 97,2 87,3 19.147 52,0 

Fonle: Dados basicos do IBGE e FGV, com nossa elabora^o. 

E a situagao atual? Existem sinais de reversao nesse quadro de crise? 

Com relagSo ao desequilfbrio macroeconbmico, ele ainda existe, a despeito dos 

Pianos Collor 1 e 2. Portanto, esse ainda 6 um problema a entravar uma retoma- 

da do crescimento agrfcola de maneira sustentada. 
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De outro lado, o primeiro problema Msico o vi^s antiagricultura na es- 

tratdgia de desenvolvimento via substitui^ao de importagdes - parece que sera 

gradualmente solucionado. Em outras palavras, a nova estratdgia de "reestrutu- 

ragao competitiva" da economia brasileira, em andamento, trara importantes 

incentives ao crescimento agrfcola. Essa estrat^gia, como descrita no Progra- 

ma de Reconstrugao Nacional, tern dois componentes: a) Reforma do Esta- 

do, e b) Transformagao produtiva. O primeiro envolve a desregulamentagSo 

das atividades econdmicas, o programa de privatizagao, a reforma administrati- 

va e a redefinigao de fimgdes do setor publico. 0 segundo envolve as politicas 

de liberalizagSo de nosso com6rcio exterior (redugao das tarifas de importa- 

giioX de integrag^o econdmica (MERCOSUL), de competitividade industrial e 

a agrfcola, todas elas iniciadas com o govemo Collor ^ Sem duvida, 6 uma 

estrat6gia de crescimento bem mais dependente das forgas de mercado do que 

do dirigismo estatal, inclusive para a agricultura. 

Os incentives ao crescimento agrfcola ocorrenio atravds de: 

a) Taxa de c&nbio ajustada; 

b) menores tarifas na importagao de insumos e bens de capital; 

c) financiamento ^s exportagoes; 

d) redugao de custos portu^rios; 

e) redugao de custos de transporte; 

f) redugao de impostos nas exportagoes. 

Evidentemente, varios aspectos desses pontos ainda sao declaragoes de 

intengOes e alguns enfrentaram dificuldades s^rias, casos do programa de priva- 

tizagao e da reforma administrativa. Todavia, agora existe uma concreta possi- 

bilidade de colocar o setor agrfcola em uma rota de melhor aproveitamento de 

seu potencial. Essa rota sera bem mais influenciada pelo mercado. Isso signifi- 

cara um novo horizonte de crescimento. A taxa de cfimbio, por exemplo, como 

mostrada no Grafico 2, ja deu mostras de desvalorizagdes reais a partir de mar- 

go de 1990. Para isso contribufram a maior abertura as importagdes e a parcial 

renegociagao (atrasados) de nossa dfvida extema. A mudanga de caminho, en- 

(8) O inicio efelivo da inlegra^o no Cone-Sul deu-se no govemo Samey, com o tratado comercial com a 
Argentina. 
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tretanto, 6 radical para o setor agricola, antes dependente do dirigismo estatal. 

Dal, novamente, fica o sentimento de "desamparo" que parece dominar o setor. 

GRAFICO 2 

EVOLUCAO DAS TAXAS DE CAMBIO DE PARIDADE: 

Cr$/US$ E Cr$/CESTA MOEDAS, 01/1980 -10/1991 (1985 = 100) 
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Um Novo Horizonte de Crescimento Agricola 

Esta se(9o procurar6 evidenciar que, dependendo da taxa e do tipo de 

crescimento econdmico que o Brasil tenha nos prdximos dez anos, rcsultanlo 
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laxas bastante diferentes para o crescimento das demandas de produtos alimen- 

tares. Em conseqii&icia, a oferta agncola ter^ que sofrer ajustes maiores ou me- 

nores dependendo do que ocorra com as varidveis crescimento econdmico/ 

distribui^So da renda. 

As Tabelas 3 e 4 mostram os resultados, em quatro cendrios macroecondmi- 

cos, para os crescimentos e nfveis do consumo de alimentos em dez anos a nossa 

frente. Tres dos quatro cendrios j<i foram detalhados anteriormente tendo como 

origem o trabalho de Fritsch e Modiano (1988). O quarto cen^rio, denominado 

"Baixo Crescimento", foi por nds delineado e acrescentado aos demais. 

TABELA 3 

TAXAS ANUAIS MEDIAS DE CRESCIMENTO DO CONSUMO DE 

ALIMENTOS NOS QUATRO CENARIOS DA ECONOMIA 

(EM % AO ANO) 

Cenarios 

Produtos 

Baixo Medio Alto Crescim. 

Crescim. Crescim. Crescim. Social 

Arroz 1,60 1,60 1,60 1,26 

Feijao 1,50 1,26 1,04 0,40 

Milho 2,34 4,01 5,27 5,93 

Soja 2,34 4,01 5,27 6,35 

Trigo 2,08 3,08 3,91 3,86 

GRAOS-TOTAL 2,18 3,50 4,53 4,99 

Batata 2,31 3,71 4,83 3,99 

Mandioca 1,23 0,30 -0,60 1,16 

A9ucar 1,90 2,54 3,09 2,63 

Carne Bovina 2,62 4,51 5,98 6,78 

Carne Frango 2,34 3,79 4.95 5,57 

Carne Suina 1,90 2,54 3,09 3,33 

Ovos 2,13 3,20 4,08 4,61 

Leite 2,73 4,78 6,37 7,26 

Caf6 1,89 2,54 3,09 3,05 

Frutas 2,48 5,27 7,41 8,44 

Leg umes/Verd uras 2,19 3,52 4.69 5,35 

(9) Veja HOMEM DE MELO (1990). 
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TABELA 4 

PROJEgOES DE CONSUMO DE ALIMENTOS EM DEZ ANOS EM 

QUATRO CENARIOS DE CRESCIMENTO DA ECONOMIA 

(1.000 t)(a) 

Cenarios 

Produtos 

Baixo Medio Alto Crescim. 

crescim. Crescim. Crescim. Social 

Arroz 12.006 12.006 12.006 11.565 

Feijao 3.436 3.349 3.269 3.072 

Milho 35.709 42.657 48.697 52.164 

Soja 28.222 33.714 38.486 41.227 

Trigo 7.521 8.376 9.145 9.098 

GRAOS-TOTAL 86.894 100.102 111.603 117.126 

Batata 2.980 3.461 3.897 3.565 

Mandioca 29.800 26.933 24.378 22.908 

A9ucar 11.020 11.809 12.517 11.915 

Came Bovina 3.658 4.469 5.212 5.663 

Came Frango 2.443 2.852 3.224 3.438 

Carne Suma 1.399 1.449 1.589 1.630 

Ovos 2.407 2.700 2.965 3.134 

Leite 20.655 25.674 30.279 33.190 

Nota: (a) Ovos, milhoes de duzias; leite, milhdes de litres. 

As principais caractensticas dos quatro cenarios, em termos de sua utili- 

zagSio para as projegoes de consumo de alimentos, ssto as seguintes: a) baixo 

crescimento: crescimento de 2,5%-3,0% do PIB e incremento populacional de 

1,6% (mddia dos prdximos dez anos/10^; b) medio crescimento: 4,5% para o 

crescimento do PIB e mesmo incremento populacional; c) alto crescimento: 

7,5% de crescimento do PIB e mesmo aumento populacional; d) crescimento 

social: 6,5% para o aumento do PIB, melhor distribuigSo da renda e mesmo 

crescimento populacional. Em relagao a demanda extema, assumimos taxas 

maiores de crescimento nos cenarios "alto crescimento" e "crescimento social" 

Um destaque especial toma-se necessdrio para este ultimo cenario, o 

Crescimento Social. Ao ocorrer um crescimento econdmico relativamente 

(10) Veja NEUPERT (1987). 
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elevado, ao lado de uma melhor distribuigao de renda, ficou mais pronunciado 

•(Tefeito-graduagao"^11^ Esse cfeito ocorre atrav^s do increniento num^rico 

das classes de mddia-renda e a adogao, pelas familias que Id chegam, dos 

hdbitos alimentares das familias que Id jd estdo. Ele lem sido considerado 

como uma importante forga motora da economia alimentar, aos niveis mun- 

dial e dom6stico. 

Como resultado dessa "graduagdo", ocorreriam grandes aumentos no 

consumo de protefnas animais. de legumes/verduras e de frutas. Em conse- 

qildncia, tenamos grandes aumentos nas demandas de cereais e de oleagino- 

sas para utilizagdo na forma de ragdes, jd que estas tern suas demandas 

determinadas pelas demandas dos produtos de consumo final 

A Tabela 3 fomece as taxas anuais madias de crescimento previstas para 

os principals alimentos, nos prdximos dez anos, nos quatro cendrios macroeco- 

ndmicos utilizados. A Tabela 4, por outro lado, dd os niveis absolutos dos con- 

sumos previstos desses mesmos alimentos (exceto cafd, frutas e 

legumes/verduras). 

O cendrio Crescimento Social, que caracteriza a retomada do cresci- 

mento na economia brasileira (isto 6, solucionado o desequilibrio macroeco- 

ndmico ora existente), mas com enfase na melhor distribuigdo de renda 

revela, com muita clareza, o desejo da populagao em realizar uma grande 

mudanga nos seus hdbitos de consumo. De uma forte concentragdo em al- 

guns poucos produtos bdsicos, tais como o arroz, feijdo e mandioca, aqueles 

com predomindncia caldrica, o consumo do brasileiro iria, gradativamente, 

dirigindo-se ds proteinas animais, legumes/verduras e frutas. Em uma posi- 

gdo intermedidria ficariam o trigo (e derivados), batata, came suma, caf6 e 

agucar. 

Essa dindmica da evolugdo da demanda de alimentos, d medida 

que se dd o crescimento econdmico com melhor distribuigdo de renda, 

contrasta com a enorme importdncia, tdo recentemente quanto na ddcada 

dos setenta, de certos produtos bdsicos, tais como arroz, feijdo e man- 

dioca, nos hdbitos alimentares dos brasileiros. Estes produtos eram res- 

(11) Veja YOTOPOULOS (1985). 
(12) As elasticidades-renda foram estimadas e estao em HOMEM DE MELO et al. (1988, p. 18-19). 
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pons^veis por 40% das calorias totals consumidas e por 30% das 

protefnas. Daqui para a frente, principalmente com a eventual oco- 

rr^ncia do "crescimento social", essa imporUncia deixaria de exis- 

tir. 

Apds analisarmos os cen^rios de crescimento da demanda de 

alimentos, examinaremos, agora, os correspondentes comportamen- 

tos possfveis da oferta agrfcola agregada Em outras palavras, quais 

sao as taxas de crescimento da oferta agrfcola, nos quatro cenarios 

para os prdximos dez anos, que garantiriam o atendimento do aumen- 

to da demanda sem altera^ao dos pregos relativos e/ou declfnio das 

exportagdes, e/ou aumento das importagdes? 

Na Tabela 5 apresentamos os dados correspondentes. Vejamos, 

de infcio, as taxas previstas de crescimento da agropecuaria como um 

todo, nos prdximos dez anos, nos quatro cenarios: baixo crescimen- 

to, 2,1% ao ano, madio crescimento, 3,8% ao ano; alto crescimen- 

to, 4,9% ao ano e crescimento social, 5,3% ao ano. As tr6s ultimas 

sao maiores que o desempenho verificado nos anos oitenta. A razSo 

para isso 6 que a taxa anual m6dia de crescimento da economia nos 

tr6s cenarios 6 suficientemente maior que a ocorrida nos anos oiten- 

ta, de modo a compensar o menor crescimento populacional. 

O exame dos demais agregados da Tabela 5 indica a predomi- 

nSncia do crescimento da oferta de produtos animais no total do cresci- 

mento agncola. Ele seria de, respectivamente, 5,1%, 6,4% e 6,9% ao ano. 

nos tres melhores cenarios. No caso desses produtos, o crescimento pre- 

visto 6, nesses tr6s cenarios, bem maior que o verificado durante os anos 

oitenta. Em particular, destacamos o caso dos produtos animais no cena- 

rio crescimento social; a taxa necessaria de crescimento de sua 

oferta 6 o dobro daquela dos anos oitenta. Em parte, isso resultaria 

do efeito-graduagao e, em outra, do maior crescimento da demanda 

externa, como assumido. 
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TABELA5 

TAXAS ANUAIS MEDIAS DE CRESCIMENTO AGJRICOLA NECESSARIAS 

NOS QUATRO CENARIOS ECONOMICOSCONSIDERADOS 

PARA OS PROXIMOS DEZ ANOS (EM % AO ANO) 

Cen&ios 

Produtos Decada 80   

Baixo 

Crescim. 

Medio 

Crescim. 

Alto 

Crescim. 

Crescim. 

Social 

Lavoura-Graos 3,6 2,1 3,5 4,5 5,0 

Lavouras-Total 3,1 2,0 3,0 3,9 4,2 

Produtos Animais 3,4 2,5 5,1 6,4 6,9 

Agropecuaria Total 3,2 2,2 3,8 4,9 5,3 

Fonte: Tabela 4 para os dados de quanlidades; indices Laspeyres com ponderafoes de 1988. 

Adicionalmente, isso bem retrata como a agricultura brasileira teria que 

alterar seu perfil de produgSo, na direg^o dos produtos animais e dos gr3os ne- 

cessdrios em suas produgbes. Isso, aldm dos crescimentos, ainda no cendrio so- 

cial, de 8,4% ao ano na oferta de frutas e de 5,3% ao ano na de 

legumes/verduras (Tabela 3). 

No caso das lavouras (e dos graos), os crescimentos previstos para esta 

ddcada estao em uma faixa menor. Para o total de lavouras, nos quatro cen&ios, 

as taxas sao, respectivamente, de 2,0%, 3,0%, 3,9% e 4,2% ao ano. As duas ul- 

timas, vdlidas para os cendrios alto crescimento e crescimento social, silo sig- 

nificativamente maiores que a observada na ddcada passada. A segunda do 

cendrio medio crescimento 6 aproximadamente igual h da ddcada dos oitenta. 

Finalmente, no caso dos graos (arroz, feijSo, milho, soja e trigo), os cres- 

cimentos previstos nos cendrios alto crescimento e crescimento social sao, 

tambdm, algo maiores que na ultima ddcada, isto d, 4,5% e 5,0% ao ano, em 

comparagao a taxa observada de 3,6% ao ano. Nos cendrios baixo e m6dio 

crescimentos, entretanto, as taxas previstas sSo menores que esta. 

Em resumo, o que temos a frente, nos tres melhores cenarios macroeco- 

ndmicos, 6 a possibilidade de um maior crescimento agricola, em comparagSo 

ao verificado na ddcada passada. Entretanto, 6 necessario reenfatizar a mudan- 

ga na composigSo desse crescimento, em especial no cenario crescimento so- 
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cial. Neste, os produtos lideres seriam os de origem animal, os graos - soja e 

milho - necessdrios nas suas produqoes, as frutas e legumes/verduras. 

Variiveis Condicionantes e a Nova Politica Agncola 

Esta terceira seqao analisar^ quais serao os condicionantes para a realiza- 

qao de cada um dos cendrios de crescimento da oferta agricola nos prdximos 

dez anos. Para isso, vamos utilizar doze varidveis consideradas relevantes para 

essa finalidade. Isso 6 feito na Tabela 6. Isto 6, nessa Tabela, para os quatro ce- 

n£rios de oferta, indicamos qual a importancia de cada uma das doze varidveis, 

atrav^s da identificaqao de como deveriam ser sens comportamentos. 

TABELA 6 

VARIAVEIS DETERMINADORAS DOS POSSIVEIS 

CRESCIMENTOS DA OFERTA AGRICOLA NOS ANOS NOVENTA 

cenArios 

VAKIAVCl^ 

Baixo Mddio Alto Crescimento 

Crescim. Crescim. Crescim. Social 

(2.2%) (3,8%) (4.9%) (5,3%) 

1. Mudan^a tecnoldgica e 

recursos humanos Baixo ritmo Moderado ritmo Elevado ritmo Elevado ritmo 

2. Taxa de cdmbio e tarifas Sem altera^ao Moderada desvalor. Forte desvalor. Forte desvalor. 

Tarifas constantes Tarifas constantes Tarifas menores Tarifas menores 

3. Crescimento econdmico 

extemo Moderado crescim Moderado crescim. Alto crescim Alto crescim. 

4. Crescimento econdmico 

intemo Baixo crescim. Moderado crescim. Elevado crescim. Elevado crescim. 
5. Distribui^ao da renda Sem altera^ao Sem altera^So Sem altera§ao Melhor distribuigao 

6. TributagSo indireta Sem altera^So Sem altera^So Sem altera§ao Diminufda/ 

eliminada 

7. Rela^ao de trocas N3o melhorada Pouco melhorada Bastante melhorada Bastante melhorada 

8. Custos de comercializagao Sem altera^So Pouco menores Bern menores Bern menores 

9. Pre^os extemos Pouco maiores Pouco maiores Algo maiores Algo maiores 

10. Polftica agrfcola Indefinida Indefinida Definida/ Definida/ 

Implementada implementada 
11. Programas especiais Sem 8nfase Sem dnfase Com dnfase Sem gnfase 

(ProAlcool) 

12, Protecionismo Extemo Sem altera^o Sem altera$&o Bern menor Bern menor 
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Iniciemos a an^lise com a primeira varidvel, mudanga tecnoldgica (ele- 

vagSo da produlividadc e rcdugao dc cuslos da produgSo). No cen^rio mddio 

crescimcnto ela poderia ter urn moderado rilmo de crescimento da produtivida- 

de; nos dois outros melhores cen^rios, havcria a necessidade de se ter um elc- 

vado ritmo de crescimento da produtividade. Moderado crescimento seria a 

continuidade, nos anos noventa, da taxa anual m&jia observada na ultima d6ca- 

da, de 1,8% ao ano (para o conjunto dos produtos da Tabela 1), ou algo prdxi- 

mo a isso. Elevado crescimento da produtividade seria uma taxa anual m^dia 

de cerca de 3,0% ao ano. Isso, entretanto, exigiria maiores investimentos em 

pesquisa tecnoldgica, publica e privada, e uma maior taxa de adog^o pelos agri- 

cultores, al6m de uma enfase bem maior na melhoria dos recursos humanos dos 

produtores. 

De modo semelhante, desvalorizagbes reais mais pronunciadas da taxa 

de Ccimbio e menores tarifas de importagao de insumos (e mat^rias-primas e 

componentes) agncolas seriam bastante importantes para os dois cendrios de 

maior crescimento da oferta agncola. Em parte, isso jd estd ocorrendo com o 

govemo Collor, pois uma expressiva desvalorizagdo real jd ocorreu (at6 outu- 

bro de 1991), conforme indicado no Grdfico 2. A combinagdo disso com um 

menor protecionismo extemo e um penodo de maiores pregos extemos de nos- 

sos produtos de exportagao (nona varidvel) e menores tarifas para os insumos, 

causaria uma relagao de trocas bastante melhorada (sdtima varidvel). 

Uma expressiva diminuigao dos custos de comercializagao, nossa oitava 

varidvel (despesas de transporte e de portos de exportagao), aliada d redu- 

gao/eliminagdo da tributagao indireta (ICMS e Contribuigbes Sociais) sobre 

produtos alimentares e insumos no mercado intemo (sexta varidvel), tambdm 

contribuiriam para melhorias na relagao de trocas e, conseqiientemente, aos au- 

mentos de produtividade (pela maior utilizagao de fertilizantes e defensives). 

Adicionalmente, a redugao dos custos de comercializagdo contribuiria para fa- 

vorecer o crescimento da drea cultivada, em especial na regido do Brasil-Cen- 

tral. A elevada magnitude desses custos estd mostrada na Tabela 7. 

especificamente para o caso de Rondon6polis-Mato Grosso. A Tabela 8, por 

sua vez, mostra a elevadissima tributagdo indireta sobre alimentos. E importan- 

te observar que a eliminagdo/redugdo desses impostos 6 uma medida que conci- 

lia o crescimento da agricultura para os mercados intemo e extemo. 

O crescimento da drea, por outro lado, far-se-d necessdrio nos tres me- 

lhores cendrios, visto que os incrementos contemplados na produtividade nao 
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serSo suficientes para atender os crescimentos do produto nesses mesmos cend- 

rios. A nossa estimativa 6 que a drea cultivada precisard crescer cerca de 2% ao 

ano nesses tr6s cendrios. Isso corresponderd a aumentos anuais da ordem de um 

milhdo de hectares para os pnodutos vegetais e, talvez, a algo como dois milh5es 

de hectares para a agropecudria como um todo (incluindo pastagens). 

TABELA 7 

DECOMPOSigAO DO PRECO DE SOJA - FOB - SANTOS 

PARA ORLANDIA - SP E RONDON6POLIS - MT (US/t)a 

Itens Orlandia-SP Rondon6polis-MT 

Prefo Santos 220,56 220,56 

. Despesas Porto 7,63 7,63 

. Frete Intemo 11,73 29,34 

. ICMS 28,67 28,67 

.PIS 1,65 1,65 

. Quebra de Peso 0,55 0,55 

. Contrata9ao Cambio 0,41 0,41 

.FUNRURAL 3,90 3,16 

Pre90 Produtor 166,02 149,15 

Nota (a): A decomposi^ao baseia-se na cota^ao de fechamenlo em Chicago em 9 de marfo de 
1990. Rondoodpolis dista 1.400 Ion de Santos e, Orfandia, 450 km. A despesa de frete 
rcfere-se a terminal privativo. A taxa de cambio foi corrigida para dezembro de 1988. 

TABELA 8 

ESTIMATIVA DA INCIDENCIA DOS TRIBUTOSINDIRETOS 

SOBRE PRODUTOS ALIMENT ARES 

(Em % do Valor Adicionado) 

Produtos ICMs 

ContribuigoGS 

Socials Total 

Games 13,64 8,80 22,14 
Aifoz 13,64 8,80 22,14 
Feijao 13,64 8,80 22,14 
Leite zero 8,80 8,80 
Pao 13,64 7,50 21,14 
A^ucar 21,75 7,50 29,25 
Caf6 Moi'do 21,75 7,50 29,25 
6leo Comeslivel 21,75 7^0 29,25 
Macarrao 21,75 7,50 29,25 
Sal 13,64 7,50 21,14 
Produtos Hortfcolas zero 8,80 8,80 
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Addcima vari^vel, a polftica agncola (instrumentos de curlo-prazo), ser^i 

importante nos dois cendrios de maior crescimento (alto e social). Em linhas 

gerais, ela dever^l propiciar recursos financeiros para os necess^rios investi- 

mentos (produtividade e abertura de novas ^ireas), implementar os instrumentos 

que levem & estabiliza^ao de pre^os (pre^os mmiraos e pre^os de intervenqao 

para a venda de estoques), assira corao adotar uraa politica de com^rcio exte- 

rior, inclusive definindo as eventualidades de importa^des. Algumas medidas 

nessa dire^ao foram tomadas com os pacotes agncolas do governo Collor. 

Finalmente, vale destacar as vari^iveis que diferenciam os cendrios alto 

crescimento e crescimento social. Elas sao: a primeira, mudanqa tecnoldgica e 

recursos humanos; a quinta, distribui^ao de renda; a sexta, tributa^ao indireta; a 

d^cima-primeira, programas especiais (Fro^lcool). O cenario social necessita- 

ria, para sua realizagao, de uma melhor distribuiqao de renda (o efeito-gradua- 

^ao na demanda de aliraentos), a redu^ao/eliminaqao dos impostos indiretos 

que incidem sobre os produtos alimentares no mercado interno, e uma enfase 

bem menor em programas como o Pro^lcool (pelo menos, sua nao-ampliaqao). 

Considera^oes Finals 

Este estudo mostrou que as possibilidades de crescimento da agropecu^- 

ria brasileira nesta d^cada, nos tres melhores cenirios economicos analisados, 

superam o crescimento verificado nos anos oitenta. Os tres cen^irios indicam 

crescimento no intervalo 3,8% - 5,3% ao a no, enquanto a d6cada registrou 

3,2% ao ano em media. O cenario pessimista, obviamente, nos da um baixo 

crescimento da agropecudria (2,2% ao ano). 

6 claro que todos sabem que os anos oitenta foram dificeis em termos 

economicos. De qualquer modo, parece-nos muito importante enfatizar que o 

potencial de crescimento agropecudrio chega a 5,3% ao ano, uma taxa bastante 

apreci^vel, mesmo quando se compara com outros setores na economia. 

Esse raais elevado crescimento ocorreria no cendrio crescimento social, 

caracterizado por crescimento com eqiiidade. Nele, como viraos, ocorreria o 

efeito-gradua^ao e mudan^as de hdbitos de consumo da populaqao na direqao 

de proteinas animais, os graos necessdrios em suas produgdes, frutas e legu- 

mes/verduras, aldra do crescimento das exporta^oes. 
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Os cendrios crescimento social e alto crescimento necessitariam bas- 

tante de maiores incrementos na produtividade agrfcola. Isto 6y algo como 3,0% 

ao ano, em compara^ao aos 1,8% ao ano na ddcada passada. Al^m de exigir 

maiores investimentos na area de pesquisa agrondmica, isso exigird que urn nu- 

mero maior de agricultores utilizem essas inova^Oes tecnoldgicas (variedades 

melhoradas, fertilizantes, defensives, maquinas), assim como sejam melhora- 

dos sens nlveis de recursos humanos. 

Finalmente, cabe lembrar que, nos tres melhores cenarios analisados, ha- 

vera a necessidade de urn crescimento da area cultivada em cerca de 2% ao 

ano. Em fun^ao da ocupa^ao agrfcola ja verificada nas regides Sul e Sudeste, 

esse crescimento devera ocorrer na regiao Brasil-Central. Para isso, todavia, o 

Pals precisara resolver o atual problema dos elevados custos de transporte. Sem 

isso, o potencial daquela regiao nao sera adequadamente aproveitado. Adicio- 

nalmente, isso devera ser feito respeitando-se os aspectos ecoldgicos relevantes 

que, por sua vez, muitos conflitos tern trazido ao Brasil no exterior. 
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