
A Necessidade de 

uma Politica Alimentar 

Diferenciada no Brasil 

Resumo — Neste trabalho apresentamos 

uma revisao do comportamento da produ- 

pao agncola brasileira durante 1977/84 e 

discutimos cinco fatores que, no memen- 

to atual, sao relevantes para a aiocagao de 

recursos no setor agncola, em particular 

levando-se em conta a sua segmentagao 

em produtos domesticos (mercado inter- 
no) e de exportagao. Com base nas evi- 

dencias apresentadas nessas duas prime!ras 

partes, a segao final do trabalho dedica 

atengao a questap de se introduzir uma 

poh'tica alimentar diferenciada, isto e, 

considerando-se a existencia dos sub-seto- 

res de bens domesticos e de exportapao e 

diferenciada a favor das culturas do pri- 

meiro sub-setor. 

Abstract — In this paper we present a 

review of the performance of agricultural 

production in Brazil during 1977/84 and 

discuss five factors which, in the present 

moment, are important ones for the allo- 

cation of resources in the agricultural sec- 

tor, particularly when attention is given 

to its segmented nature, that is, domestic 

and exported crops. Based on the eviden- 
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ces from the two initial sections, the final 

one gives greater detail to the issue of 

introducing a diferentiated food policy, 

which would mean defining the overall po- 

licy taking into account the existence of 

such subsectors, domestic and traded, 

with special instruments favoring the first 

one. 

Introdugao 

Comepam a aparecer, entre as autorida- 

des economicas governamentais e lideran- 

pas poh'ticas, sinais de preocupapao com 

os rumos da produpao de alimentos do- 
mesticos no Brasil. Como exemplo, o ex- 

ministro Nestor Jost da Agricultura, desde 

sua posse ao infcio de 1984, insistiu na 

necessidade de o Pai's, na safra 1984/85, 
aumentar a area cultivada com quatro 

produtos alimentares de mercado interne 

(arroz, feijao, milho e mandioca) em dois 

milhoes de hectares, visando suprir ade- 

quadamente os centros consumidores e, 

assim, compensar os m'veis insatisfatorios 

de produpao por habitante verificados nos 

ultimos anos. Na realidade, entretanto, ti- 
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vemos na atual safra uma redugao de 498 

mil hectares cultivados com esses quatro 

produtos (FIBGE, maio de 1985). Entre- 

tanto, essa preocupapao, curiosamente, 

ocorreu durante o sexto ano da chamada 

"prioridade" agncola. Tambem, o presi- 

dente eleito Tancredo Neves mencionou, 

em seus pronunciamentos# que a produpao 

de alimentos deve ser encarada como pri- 

meira prioridade, enquanto o novo minis- 

tro da Agricultura Pedro Simon alertou, 

em 10 de abril de 1985, para a possibili- 

dade de ocorrencia de um serio problema 

de abastecimento alimentar. 

Dada essa aparente alterapao do pensa- 

mento de autoridades governamentais, an- 

tigas e novas, e interessante, antes de dis- 

cutir as medidas concretas de uma polfti- 

ca alimentar diferenciada, analisar alguns 

dos principais fatores, assim como even- 

tuais mudanpas recentes, que afetam a uti- 

lizagao de recursos na agricultura, entre os 

segmentos alimentar (domesticos), de ex- 

portagao e de substituigao de derivados de 

petroleo (energia), e o proprio consumo 

de alimentos. 

Este trabalho estara dividido em tres 

partes. Na primeira, faremos uma breve 

revisao do comportamento da produpao 

agncola brasileira, das disponibilidades e 

dos precos de alimentos durante 1977/84, 

a maior parte do qual inclui os anos da 

"prioridade" agncola do governo Figueire- 

do. Em segundo lugar, discutiremos cinco 

fatores que, em nosso entender, sao rele- 

vantes para a alocapao de recursos no se- 

tor agncola no momento atual, meados 

de 1985. Finalmente, em terceiro lugar, 
apresentaremos um conjunto de cinco re- 

comendagoes para aquilo que denomina- 

mos uma "polftica alimentar diferencia- 

da" Algumas consideragoes adicionais en- 

cerrarao o trabalho. 

1. O Desempenho Agncola Recente: 

1977/84 

Nesta segao, faremos uma rapida revi- 

sao do desempenho agncola durante o 

pen'odo 1977/84, que inclui muitos dos 

anos da "prioridade" agncola. Assim, na 

tabela 1, mostramos, para esse pen'odo, 

de um lado, a evolugao das taxas anuais 

medias de crescimento da produgao por 

habitante das cultures alimentares de mer- 

cado interno, das carnes, das culturas de 

exportagao e, isoladamente, do trigo e da 

cana-de-agucar, esta em fungao dos vulto- 

sos subsi'dios concedidos atraves do pro- 

grama do alcool, enquanto de outro, as 

taxas anuais medias de crescimento das 

disponibilidades por habitante de alimen- 

tos domesticos, trigo, carnes e do total 

geral desses produtos. 

Os dados da tabela 1 sao bastante cla- 

ros ao registrarem a evolugao desequilibra- 

da entre os grupos de produtos, particu- 

larmente o declmio de nossa produgao 

per capita de alimentos domesticos 

(-1,94% ao ano), a estagnagao da de car- 

nes e o substancial incremento (+ 7,84% 

ao ano) da produgao per capita de cana- 

de-agucar, principalmente destinada a trans- 

formagao em alcool para combusti'vel 

no transporte individual das famflias de 

mais alta renda. Com um desempenho in- 

termediario tivemos, durante 1977/84, um 

crescimento anual medio de 2,56% de 

nossas principais culturas de exportagao. 

No lado das disponibilidades, e impor- 

tante enfatizar as diminuigoes observadas, 

a saber, -1,73% ao ano para os alimentos 
domesticos, 1,66% ao ano para os 

agregados das earnest), assim como a 

estagnagao da do trigo. Mais estagna- 

gao da do trigo. Mais ainda, no to- 

tal, podemos observar um declmio anual 

medio de -1,66% para a disponibilida- 

de desse grupo de alimentos no Bra- 

sil. No pen'odo completo de 1977 a 

1984, isso apresentou uma queda de cerca 

(1) Individualmente, para as carnes, tivemos 
o seguinte durante 1977/84: produgao 
= bovina, -2,00% ao ano; sui'na zero; fran- 
ges, +9,22% ao ano; disponibilidade = bo- 
vina, -5,60% ao ano; sufna, zero; frangos, 
+6,75 ao ano. 

362 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 15(3)^61-85, set./dez. 1985 



Fernando Homem de Mefo 

TABELA 1 

TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUgAO E DISPONIBILIDADE 

DE ALIMENTOS POR HABITANTE, BRASIL, 1977/84(a) 
 (em percentagem do ano)   

Item Producao Disponibilidade^ 

1. Aiimentos Domesticos -1,94 -173 

2. Trigo -0,06 zero 

3. Carnes zero -1,66 

Total — -1,66 

4. Exportaveis 2,56 — 

5. Cana-de-Apucar 7,84 — 

Notas: (a) Aiimentos Dom6sticos: Arroz, Feijao, Milho, Mandioca e Batata. Carnes: Bovina, Sufna e 
Frangos. Export6vei$: Algodao, Afnendoim, Fumo, Soja, Laranja e Cacau. 

(b) Disponibilidade 6 igual a produpao menos exportapoes, mais importapoes e menos variapoes 
de estoques governamentais. 

Fonte: HOMEM DE MELO, 1985. 

de 11% na quantidade disponTvel desses 

aiimentos. Dado o quadro desfavoravel veri- 

ficado para a disponibilidade de aiimentos 

no Brasil entre os finais dos anos 60 e 

70, esse resultado obtido para o pen'odo 

1977/84 torna-se de uma gravidade bem 

maior (HOMEM DE MELO, 1983a)(2). 

Essa situapao desfavoravel da produpao 

interna de aiimentos domesticos basicos e 

da disponibilidade por habitante (esta ulti- 

ma incluindo liberagao de estoques even- 

tualmente acumulados e/ou importapoes), 

tenderia a se refletir em pre(?os relatives 

maiores e, dada a importancia desses aii- 

mentos para as famflias de menores ren- 

das em termos de gastos totais, em piora 

da distribuipao da renda real. Mesmo le- 

vando-se em conta que, alem desse com- 

portamento desfavoravel da produgao e 

disponibilidade interna de aiimentos, ou- 

tros fatores contribui'ram para aumentos 

de prepos ao consumidor (exemplo, au- 

mento das cota<p6es internacionais dos ex- 

portaveis em 1983), e importante mencio- 

nar que o salario mi'nimo, em 1984, defla- 

cionado pelo mdice de prepos de aiimen- 

tos no Rio de Janeiro, foi 36% menor que 

(2) Para 1967/79. 

em 1977, com quedas ocorrendo em pra- 

ticamente todos os anos do perfodo 

1977/84. Adicionalmente, tivemos uma 

diminuipao de 21,2% no salario mmimo 

alimentar em Porto Alegre e de 12,0 — 

23,5% em Sao Paulo em 1984 comparati- 

vamente a 1977 (HOMEM DE MELO, 

1985). 

2. Uma Analise de Variaveis 

Importantes 

Nesta seqao, analisaremos um conjunto 

de cinco variaveis que nos parecem rele- 

vantes para a alocapao de recursos entre 

os segmentos domestico-alimentar, de ex- 

portagao e de substituigao de derivados de 

petroleo, e para o consumo de aiimentos. 

Elas sao as seguintes: a) o desequih'brio 

tecnologico entre culturas de exportaqao, 

cana-de-apucar e aquelas de mercado inter- 

no (domesticas); b) uma poh'tica cambial, 

principalmente a partir de fevereiro de 

1983, bastante incentivadora das exporta- 

<?6es; c) o comportamento dos prepos in- 

ternacionais de nossos produtos de expor- 

tapao; d) a eventual continuapao, no res- 

tante desta decada, do programa do alco- 

ol, com metas de produpao ampliadas em 

rela(?ao a atual, de 10,7 bilhoes de litros 
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neste ano de 1985; e) a severa recessao 

economica que o Pai's enfrenta desde 

1981, devido a qual a nossa populagao 

chegou ao final de 1984 com um padrao 

medio de vida substancialmente inferior 

ao de 1980. 

A primeira variavel, por nos chamada 

de desequilfbrio tecnologico, pode ser ca- 

racterizada por uma maior intensidade na 

gerapao de inovagoes tecnicas para as cul- 

turas de exportagao, que para as alimenta- 

res domesticas, ao longo do tempo. Gomo 

resultado, os rendimentos por hectare cul- 

tivado tern crescido bem mais para as pri- 

meiras, as lucratividades tern se alterado, e 

o crescimento agncola tern se orientado 

para as culturas de exportagao. Enquanto 

para os produtos alimentares domesticos a 

produtividade ficou estagnada durante 

1977/84, para os exportaveis ela cresceu 

4,05% ao ano e, para a cana-de-agucar, 

tivemos um incremento de produtividade 

de 2,79% ao ano (HOMEM DE MELO, 

1985). Como exemplo desse crescimento 

desequilibrado, entre 1977 e 1985, mes- 

mo com varios anos de pregos internacio- 

nais adversos, a soja cresceu 2.564 mil 

hectares em Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Goias e Minas Gerais, contra um 

declmio de 987 mil hectares na area total 

com arroz nesses mesmos estados. 

E relevante apontar que essa situagao 

de desequilfbrio tecnologico dificilmente 

sera, em sua inteira magnitude, reversfvel 

em um prazo curto de tempo, ainda que a 

partir de meados da decada passada, a 

Embrapa tenha enviado esforgos nessa 

diregao, atraves da criagao e desenvolvi- 

mento dos centres de pesquisa em produ- 

tos alimentares^. assim como pelo de- 

senvolvimento de instituigoes estaduais de 

pesquisa. Entretanto, e bastante possfvel 

que ja estejamos nesse caminho, pois os 

resultados por produtos individuais, para 

a evolugao dos rendimentos ffsicos duran- 

(3) Em Goiania, para arroz e feijao, em Sete 
Lagoas {Minas Gerais) para milho, e em 
Cruz das Almas (Bahia) para mandioca. 

te 1977/83, em base de medias moveis 

trienais, sao melhores que para os perfo- 

dos imediatamente anteriores, particular- 

mente 1965/74. 

Com os dados da tabela 2, percebemos 

melhorias de comportamento das taxas 

anuais medias de crescimento dos rendi- 

mentos ffsicos para tres dos cinco produ- 

tos alimentares domesticos na comparagao 

do perfodo 1977/83 com o perfodo 

1965/74, ou seja, casos do milho, arroz e 

batata. Entretanto, feijao e mandioca con- 

tinuaram a registrar declfnios anuais de 

rendimentos ffsicos e a um ritmo maior 

que no perfodo imediatamente anterior. 

Assim, apesar do fato de ainda existir 

uma certa heterogeneidade no desempe- 

nho tecnologico dentro do proprio grupo 

de produtos alimentares domesticos, essa 

provavel reversao, em andamento, do de- 

sequilfbrio historico anteriormente regis- 

trado tern importantes e favoraveis impli- 

cagoes em termos de produto alimentar 

no future e da propria formulagao da 

polftica diferenciada que esbogaremos na 

proxima segao. 

Quanto a segunda variavel por nos aci- 

ma mencionada, ou seja, a polftica cam- 

bial, devemos enfatizar que, com a maxi- 

desvalorizagao do cruzeiro em fevereiro de 

1983 e as subsequentes minidesvaloriza- 
goes ate o presente, o comportamento de 

nossa taxa de cambio tern sido bem mais 

favoravel que o de anos anteriores a 1983. 

Considerando-se a continuidade dos ter- 

mos do acordo brasileiro com o Fundo 

Monetario Internacional ate 1986 e as 

nossas proprias necessidades de grandes sal- 

dos comerciais, podemos concluir que o 

Pafs continuara a ter, no future, uma po- 

lftica cambial mais adequada e estcivel que 

a dos anos anteriores, o que se constitui 

em um fator positive aqueles engajados 

em atividades agrfcolas de exportagao. 

A terceira variavel inicialmente listada, 

isto e, pregos internacionais de nossos 

produtos agrfcolas de exportagao teria, 

na eventualidade de um favoravel compor- 
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TABELA 2 

TAXAS DE CRESCIMENTO DOS RENDIMENTOS Fl'SICOS 

DE CULTURAS DOMeSTICAS, 1965/81, 1965/74, 1977/83 e 1977/84, 

BRASIL E PRINC1PAIS ESTADOS PARA ARROZ 

Produto 1965/81 (a) 1965/74(a) 1977/83(a) 1977/84 

Milho 1,49 1,29 3,88 3,33 

Arroz -0,37 zero 2,00 2,22 

Mandioca -1,62 -1,01 -1,22 -1,01 

Feijao -2,96 -1,02 -1,40 zero 

Batata 3,61 2,70 3,24 3,33r 

Arroz 

RS 1,21 2,17 1,67 1,81 
MT -2,85 zero 1J2 zero 
GO -2,40 -4,61 2,12 zero 
MG zero -2,29 3,72 3,50 

Nota: (a) Taxas estimadas com base em madias mdveis trienais. 
Fonte: Dados primaries da FIBGE. Teste de significancia ao nfvel de 20%. 

tamento, o mesmo efeito interno causado 

pela taxa de cambio acima descrito. Em 

outras palavras, causaria uma elevapao do 

prepo relative produtos exportaveis/ali- 

mentares domesticos e provocaria altera- 

poes na composipao da produpao a favor 

dos primeiros^. Examinando-se as cota- 

goes mensais de algodao, oleo de amen- 

doim, oleo de mamona, soja-graos, agucar, 

(4) Em recente artigo na imprensa, o ex-mi- 
nistro Delfim Netto disse o seguinte: "A 
necessidade de se ajustar a polftica cam- 
bial levou o govern© a realizar duas maxi- 
desvalorizagoes, a ultima em fevereiro de 
1983. A posterior poh'tica de minidesva- 
lorizagoes do cruzeiro, pari passu com a 
inflagao interna, fazendo com que o cru- 
zeiro continuasse sendo desvalorizado em 
termos relatives, em favor dos bens tran- 
sacionados no com^rcio internacional". 

Veja DELFIM NETTO, A., 0 Reencontro 
da Napao com o Crescimento, Folha de 
Sao Paulo, 20 out.-84, p. 03. 

cacau e cafe, entre 1980 e 1984, foi pos- 

si'vel perceber-se a gravidade da crise inter- 

nacional pois, apos 1980 e at6 1983 (exce- 
to aqucar), verificou-se uma drastica que- 

da nas cotaqoes internacionais expressas 

em dolares nominais (HOMEM DE MELO, 

1985). 

A soja, por exemplo, urn de nossos 

principais produtos em termos de geragao 

de divisas e area cultivada, teve seu preqo 

caindo de US$ 335 por tonelada em 

11/1980, para US$ 195 em 10/1982, 

uma reduqao de 42% em dolares nomi- 

nais. Essas fortes reduqoes de prepos inter- 

nacionais se constituem em uma impor- 

tante indicapao da deteriorapao que o Bra- 

sil experimentou em sua relapao de tro- 

cas com o exterior logo apos o momento 

cn'tico do segundo "choque" do petroleo 

em 1979/80, assim como do "choque" 

financeiro via elevapao das taxas interna- 

cionais de juros, aproximadamente ao 

mesmo tempo. Esse comportamento de 
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prepos externos, por outro lado, tambem 

evidencia que o segmento exportaveis da 

agricultura brasileira, nao teve, durante 

1980/83, um maior incentive para se tor- 

nar um forte competidor, em termos de 

disputa de recursos, com o segmento do- 

mestico-alimentar. 

Entretanto, no decorrer do ano de 

1983, muito provavelmente como resulta- 

do do im'cio da recuperapao economica 

mundial e das quebras das safras america- 

nas, iniciou-se uma recuperapao quase ge- 

ral das cotapoes intemacionais, situapao 

que perdurou, pelo menos, ate meados de 

1984. As cotapoes intemacionais experi- 

mentaram uma certa queda apos meados 

de 1984, possivelmente em resposta a 

uma adicional vaiorizapao do dolar norte- 

americano. Alias, cada vez mais essa vaio- 

rizapao e reconhecida como um fator de 

bloqueio a uma mais permanente elevapao 

nos prepos agncolas a m'vel internacional. 

Nem por isso, entretanto, podemos des- 

considerar que o pior pen'odo de prepos 

intemacionais, anos de 1981 e 1982, jafoi 

ultrapassado. Por exemplo, a propria cota- 

pao internacional da soja em outubro de 

1984 era 20% superior a mmima alcanpa- 

da em outubro de 1982, enquanto em 

abril de 1985 ela era 16% superior. 

A quarta vari^vel mencionada, a expan- 

sao da produpao de cana-de-apucar, atra- 

ves dos incentivos do programa do alco- 

ol, importante componente da poh'tica 

energetica brasileira, nao tern uma clara 

perspectiva a partir das atitudes governa- 

mentais mais recentes. A meta de produ- 

pao para a safra de 1985/86 sera ligeira- 

mente ultrapassada, mas um numero ex- 

tremamente reduzido de novos projetos 

foram financiados apos a "euforia" do 

pen'odo de 1979/82. Nessa area, ao con- 

trario das anteriores, existe espapo para 

reformulapao da poh'tica, isto 6, impedin- 

do uma nova expansao da produpao de 

cana-de-apucar., 

Essa possi'vel reformulapao se baseia 

nos elevados custos sociais de produpao 

de alcool no Brasil, entre US$ 79-91 por 

barril-equivalente (dolares de 1981), assim 

como pela existencia de alternativas aos 

derivados de petroleo substancialmente 

mais baratas (petroleo nacional, carvao 

mineral e vegetal, gas natural, xisto, eletri- 

cidade, conservapao, investimentos em 

transportes urbanos e de longa distancia, 

entre outras) (HOMEM DE MELO & PE- 

LIN, 1984). Adicionalmente, a questao da 

competipao com areas de culturas alimen- 

tares, no sentido efetivo e potencial, vai 

ficando cada vez mais comprovada pela 

realidade dos ultimos anos. Durante 

1977/84, enquanto as areas cultivadas 

com produtos alimentares dom6sticos e 

exportaveis ficaram estagnadas aquela de- 

dicada a cana-de-apucar teve um cresci- 

mento de 7,43% ao ano. 

Finalmente, a ultima variavel a ser aqui 

considerada e a renda per capita e sua 

evolupao. Ela torna-se particularmente im- 

portante a partir de 1981, pois com o 

im'cio da recessao economica no Brasil, o 

declmio verificado no produto por habi- 

tante contribuiu para deprimir a demanda 

interna de alimentos domesticos. Adicio- 

nalmente, esse comportamento ainda mais 

favorece a elevapao do prepo relativo ex- 

portaveis/alimentos domesticos e, conse- 

qiientemente, a expansao das culturas de 

exportapao. Por exemplo, uma estimativa. 

(BACHA, 1984)^ para 1984 indicava 

uma diminuipao de 17% no padrao medio 

de vida da populapao brasileira comparati- 

vamente a 1980. Ainda que ligeiramente 

sobreestimada essa estimativa tern a vanta- 

gem de considerar, em adipao a queda da 

renda per capita, os efeitos desfavora- 
veis da deteriorapao dos termos de troca e 

das transferencias reais ao exterior (menor 

renda dispom'vel), atraves do ajustamento 

(5) O resultado de -17% fica sobreestimado, 
em face da previsao de crescimento zero 
em 1984 quando, na realidade, ele supe- 
rou 4%. Entre 1980 e 1983, a queda na 
relapao de trocas com o exterior foi de 
18%. 
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da economia brasileira a crise da dfvida 

externa (LOPES, 1985)(6). 

As perspectivas para os proximos anos, 

por outro lado, indicam a permanencia de 

um quadro desfavoravel para o consume 

interne de alimentos. Por exemplo, Ba- 

cha (1984), assumindo um crescimento 

zero em 1984 e 2,5% ao ano para o 

aumento populacional, estimou em 6,5% 

ao ano, em media, a taxa de crescimento 

do RIB necessciria a que, em 1990, a po- 

pulapao brasileira voltasse a ter o mesmo 

m'vel de vida observado em 1980. Essa 

estimativa leva, tambem, em conta as 

transferencias reais que o Brasil esta fa- 

zendo ao exterior (via superavit em tran- 

sapoes correntes exceto pagamento de ju- 

ros). 

Ainda segundo Bacha, o programa 

FMI/Brasil preve um superavit em transa- 

poes correntes (inclusive juros) ja em 

1987. Considerando uma hipotese mais 

realista (que a do FMI) para o comporta- 

mento dos juros internacionais, os brasilei- 

ros teriam, em 1989, um padrao medio de 

vida 22% inferior ao do im'cio da decada, 

ja que a taxa possi'vel de crescimento do 

RIB seria apenas 1,8% ao ano. Em sum a, 

esses numeros, mais ou menos otimistas, 

foram aqui relatados para suportar o argu- 

ment© de que mesmo na versao mais oti- 

mista da atividade economica, os merca- 

dos consumidores de alimentos domesti- 

cos, atraves da evolupao do poder aquisiti- 

vo da populagao, atravessarao anos difi'- 

ceis o que, sem duvida, tera complicagoes 

negativas para a propria produpao. 

3. Uma Poh'tica Alimentar 

Diferenciada 

Como resultado da analise desenvolvida 

nas duas sepoes anteriores, ficamos com a 

conclusao de forte desvantagem em que es- 

ta colocada a nossa produgao de alimentos 

(6) As estimativas de Lopes para as transfe- 
rencias reais (saldo em transapoes corren- 
tes exceto juros) sao de 2,4% do PNB em 
1983 e de 5,2% do PNB em 1984. 

para o mercado interne (produtos domesti- 

cos). Particularmente importantes para essa 

conclusao sao dois dos fatores menciona- 

dos, atraves do seu carater mais permanen- 

te e com difi'cil reversao no curto prazo, de 

seus efeitos, a saber: o desequilfbrio tecno- 

logico entre culturas domesticas e de ex- 

portapao e os esti'mulos a exportapao via 

polftica cambial. 

0 primeiro fator, isto e, o carater mais 

permanente do desm'vel tecnologico, tern 

sua razao de ser na propria natureza incerta 

e com frutos demorados dos investimentos 

em pesquisa agronomica. Faz-se necessaria, 

entretanto, a continuidade e, mesmo, a ex- 

pansao dos investimentos da Embrapa e 

dos sistemas estaduais em pesquisa volta- 

dos a gerar inovapoes tecnologicas para a 

produpao de alimentos domesticos, particu- 

larmente levando-se em conta as marcantes 

diferenciapoes ecologicas no territorio bra- 

sileiro. Infelizmente, o Brasil tardou em 

dar a devida importancia aos investimentos 

publicos em pesquisa agropecuaria. O se- 

gundo fator, a condupao de nossa poh'tica 

cambial, muito simplesmente, resulta de 

nosso endividamento externo e da necessi- 

dadede se obter aumentos significativos das 

nossas exportapoes nos proximos anos. Is- 

so, certamente, justifica a considerapao de 

uma poh'tica diferenciada para a produpao 

e consume de alimentos, o que procurare- 

mos esbopar a seguir em cinco pontos prin- 

cipais. 

Credito e Seguro Agncola 

Grandes foram as mudanpas introduzi- 

das na poh'tica de credito rural no Brasil 

nos ultimos anos, particularmente quanto 

ao aumento das taxas nominais de juros pa- 

ges pelos agricultores e quanto aos montan- 

tes totais dispom'veis para aplicapoes no se- 

tor agncola. De uma situapao em que as 

taxas reais pagas pelos tomadores de credi- 

to agn'cpla eram fortemente negativas, pas- 

samos, em um curto pen'odo de tempo, a 

uma outra em que a norma geral e de corre- 

pao monetaria plena mais uma taxa real de 

3%. No lado das disponibilidades, por ou- 
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tro lado, entre 1979 e 1984, o volume de 

credito dispom'vel para opera<?6es agn'colas 

de custeio, investimento e comercializa(?ao, 

sofreu uma redugao de 54% em termos 

reals, com quedas observadas em todos os 

anos do pen'odo (GAZETA MERCANTIL, 

1985, p.20). Em relagao ao pen'odo ime- 

diatamente anterior, essa evolupao indica 

que a agricultura foi, gradativamente, leva- 

da a utilizar mais recursos proprios e/ou 

recorrer a financiamentos no segmento li- 

vre do mercado, neste caso a taxas de ju- 

ros substancialmente mais elevadas. Nesse 

contexto, cada vez mais, o mercado, via o 

mecanismo de taxas de retorno entre cultu- 

ras, vai orientando a alocapao de recursos. 

Basicamente, em uma circunstancia ma- 

croeconomica de forte diminuigao (e escas- 

sez) da disponibilidade real de credito ru- 

ral, em fungao da poh'tica monetaria adota- 

da pelo Brasil nos ultimos anos, a proposta 

aqui apresentada implica a adopao de um 

tratamento diferenciado, em termos de cul- 

tures alimentares-domesticas, exportaveis e 

cana-de-apucar. Isso incluiria a fixapao, a 

cada ano, nos meses que antecedem o plan- 

tio, de magnitudes nominais realistas para 

os Valores Basicos de Custeio para os pro- 

dutos abrangidos pela poh'tica de garantia 

do governo, aprovados por um Conselho 

Assessor formado por funcionarios gover- 

namentais, representantes de produtores e 

tecnicos independentes, e reajustados men- 

salmente por um fndice de Prepos Pagos 
pelos produtores na compra dos insumos, 

tais como os estimados pela Secretaria da 

Agricultura do Parana, ate os momentos 

das liberapoes das respectivas parcelas. 

Adicionalmente, as parcelas financiadas 

aos agricultores seriam diferenciadas entre 

os grupos de produtos: 70-90% para os pro- 

dutos alimentares domesticos e cerca de 

20-40% para os demais, com a possi'vel in- 

trodupao de limites na area financiada de 

cada produto, mas sem subsi'dios nos juros. 

Em complementapao, a introdupao de um 

seguro agn'cola amplo para a produpao de 

alimentos de mercado interno (produtos 

domesticos), envolvendo a totalidade dos 
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recursos aplicados, isto e, com financia- 

mento ou proprios. Certamente existem di- 

ficuldades operacionais envolvidas para a 

implementapao desse seguro, mas acredita- 

mos que os benefi'cios superarao os esfor- 

pos e custos. 

Eventualmente transcorrldos alguns anos 

esse apoio crediti'cio poderia ficar limi- 

tado apenas aos produtos alimentares do- 

mesticos. Certamente, sera necessario que 

ocorra uma diminuipao sensi'vel do presen- 

te m'vel da taxa real de juros (35-40% ao 

ano) (SILVA, 1985, para algumas medidas 

macroeconomicas nessadirepao) para que as 

outras atividades agn'colas, isto e, as nao 

enquadradas no tratamento preferencial, 

nao fiquem excessivamente prejudicadas e 

possam, como resultado dos fatores favora- 

veis apresentados na sepao anterior, realizar 

taxas adequadas de crescimento'''. Entre- 

tanto, essa ocorrencia e crucial para o pro- 

prio crescimento da economia brasileira co- 

mo um todo e nao apenas para aquelas ati- 

vidades agn'colas de exportapao. 

Prepos Mmimos e Comercializapao 

Neste item da poh'tica diferenciada, in- 

clui'mos a fixapao de prepos mmimos com- 

pati'veis com a necessidade de se obter au- 

mentos na produpao de alimentos basicos 

de mercado interno (produtos domesticos), 

com correpao monetaria plena ate os meses 

de colheita nas principais regioes produto- 

ras. Uma possibilldade com impactos muito 

favoraveis seria a fixapao de prepos mmi- 

mos em ORTNs validos por tres anos, findos 

os quais eles seriam revistos com base nos 

ganhos de produtividade e m'veis de esto- 

ques, e novamente determinados por ou- 

tros tres anos e, assim, sucessivamente. Em 

complementapao, concessao de clara priori- 

dade quantitativa a esses produtos para a 

(7) Eventualmente, as culturas de exportapao 
poderiam ser beneficiadas por um meca- 
nismo semelhante aquele usado para o 
apoio creditfcio aos manufaturados ex- 
portaveis, isto 6, o governo cobrindo uma 
parte dos juros praticados no mercado 
livre. 
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obtengao de financiamentos de comerciali- 

za(pao (EGFs) e nos recursos para venda di- 

reta ao governo (AGFs). Adicionalmente, o 

im'cio de uma efetiva poh'tica de estoques 

reguladores visando, ao longo do tempo, 

maior estabilizapao dos precos recebidos e 

da renda dos produtores de alimentos de 

mercado interno. Eventuais importacoes 

poderiam ser utilizadas para iniciar a for- 

mapao de estoques de seguranpa, com re- 

gras claras quanto as possibilidades de sua 

liberapao ao mercado, como veremos a se- 

guir. 

Em outras palavras, a implementagao 

efetivadessas medidas implicaria na existen- 

cia, por um razoavel pen'odo de tempo, de 

um esquema de estabilizacao dos precos re- 

cebidos pelos produtores de culturas ali- 

mentares domesticas, assim como dos pre- 

gos pagos pelos consumidores desses produ- 

tos basicos na alimentacao. Senao vejamos 

o seguinte: a fixagao de pregos mmimos 

aos produtores de alimentos por um pen'o- 

do de tres anos garantiria o m'vel mfnimo a 
ser obtido, dada a prioridade a ser, simulta- 

neamente, concedida aos produtos ali- 
mentares domesticos na alocagao dos recur- 

sos dispom'veis para a comercializagao, na 

forma de EGFs e AGFs. Note, o leitor, a 

diferenga dessa proposta em relagao as pra- 

ticas atuais. Por exemplo, na disponibilida- 

de para EGF em abril de 1985 (Cr$ 1,516 

trilhao), a distribuigao foi a seguinte: soja, 

39%; algodao, 36%; arroz, 13%; milho, 

12%; feijao e outros, 0,5%. Isto e, 15% para 

as culturas de exportagao e 25% para as 

alimentares domesticas. Pela nossa propos- 

ta, exceto circunstancias excepcionais, es- 

sas proporgoes deveriam ser invertidas. 

No lado dos consumidores, esse esque- 

ma de estabilizagao seria completado pela 

fixagao de uma regra perfeitamente clara 

quanto ao m'vel de pregos de mercado (pro- 

dutores) que, uma vez alcangado, seria ini- 

ciado o process© de liberagao dos estoques 

e/ou, eventualmente com antecipagao, im- 

portagoes seriam autorizadas. Esse diferen- 

cial entre os m'veis de compra e venda para/ 

dos estoques poderia, tentativamente, ser 

fixado em 20%. Isso garantiria ao mercado 

uma certa flexibilidade na determinagao de 

pregos, aspecto essencial para a alocagao de 

recursos na produgao e formagao de esto- 

ques privados mas, ao mesmo tempo, impe- 

diria as excessivas flutuagoes de pregos a 

que as culturas alimentares domesticas tern 

estado sujeitas ao longo do tempo, pelas 

suas proprias caracten'sticas. 

A justificativa teorica e empi'rica para 

esta proposta esta ligada a propria segmen- 

tagao da agricultura brasileira em produtos 

domesticos (em geral, alimentos), de expor- 

tagao e com pregos administrados. Primei- 

ro, o maior risco do resultado economico 

das culturas domesticas, em fungao dos bai- 

xos valores das elasticidades-prego de suas 

demandas (internas), tudo o mais constan- 

te(8) (HOMEM DE MELO, 1983b), em 

comparagao com aqueles das culturas de 

exportagao. Segundo, a nossa expectativa e 

de que os m'veis de aversao ao risco sejam 

maiores para os pequenos que para os gran- 

des proprietaries. Em consequencia, a ado- 

gao de uma maior estabilizagao de pregos 

recebidos pelos produtores de culturas do- 

mesticas contribuiria para a redugao da va- 

riancia (risco) da receita, assim como favo- 

receria mais os pequenos e medios agricul- 

tores, inclusive no processo de adogao de 

novas tecnologias necessarias ao aumento 

da produtividade. 

Em terceiro lugar, pregos mais estaveis 

de produtos alimentares domesticos tam- 

bem favoreceriam os consumidores (em ter- 

mos de utilidade da renda), desde que te- 

nhamos baixos valores absolutos das elasti- 

cidades-prego e renda da demanda^ (HO- 

MEM DE MELO, 1983b) e valores altos pa- 

ra as parcelas orgamentarias desses produ- 

tos. Essas nao sao condigoes improvaveis 

(8) As flutuagoes das respectivas demandas e 
a intensidade de variacao das quantidades 
produzidas de cada uma delas. 

(9) Na realidade, a condigao necessaria 6 que 
o coeficiente de aversao ao risco dos con- 
sumidores seja maior que a elasticidade- 
renda da demanda. 
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no caso de consumidores com menores 

m'veis de renda. Novamente, e precise enfa- 

tizar que essa maior estabilizapao de pregos 

(e menor risco aos produtores) seria uma 

ocorrencia favoravel a adogao de inovagoes 

tecnologicas, particularmente em um mo- 

mento, como acima exposto, em que se an- 

teve a corregao do grave desequilfbrio tec- 

nolbgico historicamente observado. 

Assim, mesmo que essa maior estabiliza- 

gao ocorra a m'veis de pregos superiores aos 

de mercado internacional, principalmente 

nos casos de arroz e milho, essa diferencia- 

gao podera ser encarada como temporaria. 

Estes dois produtos, de fato, tern apresen- 

tado, ao longo do tempo, uma situagao ca- 

racterizada por pregos recebidos pelos pro- 
dutores a m'veis superiores aos correspon- 

dentes pregos externos internalizados as re- 

gioes produtoras. Essa circunstancia, mais 

ainda, ressalta a urgente necessidade de, ra- 

cionalmente, aumentarmos a nossa produ- 

gao de alimentos domesticos a custos mais 

baixos, visto que os consumidores brasilei- 

ros de baixa renda estao pagando pregos 

desses alimentos acima daqueles que preva- 

lecem em varies pai'ses desenvolvidos. Ape- 

nas, que isso devera ocorrer de uma manei- 

ra ordenada ao longo de um horizonte de 

tempo. 

Qua! e, portanto, o padrao historico de 

instabilidade de pregos recebidos pelos pro- 

dutores no Brasil? Ao estudarmos essa 

questao, utilizando cinco indicadores dife- 

rentes de instabilidade de pregos para onze 

das mais importantes culturas da agricultu- 

ra brasileira durante 1948/76, chegamos a 

seguinte conclusao (HOMEM DE MELO, 

1979, p.836-37): "A nossa constatagao, 

com o exame da colocagao dos produ- 

tos. ., e de grande consistencia entre os 

diversos indicadores de instabilidade de 

pregos; apenas o indicador variagao relativa 

media apresenta maiores alteragoes entre os 

seis primeiros classificados. Entretanto, 

mesmo esse caso nao altera a observagao 

dos cinco produtos de mercado interne 

(mandioca, feijao, batata, cebola e arroz), 

entre os seis produtos com maior instabili- 

TABELA 3 

COMPARAQAO DO COEFICIENTE 

DE VARIAQAO DOS PREQOS REAIS 

RECEBIDOS, DIVERSAS CULTURAS, 

1948/76 e 1977/84 

(em percentagem) 

Cultura 1948/76 1977/84 

1. Dom^stica 
Arroz 26,0 14,6 
Feijao 50,0 28,4 
Milho 20,0 13,5 
Mandioca 54,0 40,8 
Batata 29,0 30,6 
Cebola 31,0 - 

2. Exportdvel 
Algodao 24,0 11,4 
Soja 15,0 14,9 
Amendoim 22,0 21,6 
Fumo — 17,9 
Laranja — 15,7 
Cacau — 42,1 
Caf6 41,0 47,7 

3. Administrada 
Cana-de-agucar 16,0 10,6 
Trigote) 11,0 9,8 
Leite — 14,6 

Nota: (a) 1966/77. 
Fonte: HOMEM DE MELO, 1979, p. 835. 

HOMEM DE MELO, 1985. 

dade de pregos; o outro produto entre os 

seis primeiros e o cafe, o que nao deve se 

constituir em grande surpresa. Por outro la- 

do, todos os indicadores sao coincidentes 

em mostrar que cana-de-agucar e soja sao 

os produtos com menor instabilidade de 

pregos. Finalmente, algodao, amendoim e 

milho alternam-se nas posigoes intermedia- 

rias entre as diversos indicadores". Portan- 

to, temos indicagoes concretas de que, du- 

rante 1948/76, a maioria dos produtos por 

nos considerados como domesticos tiveram 

pregos mais instaveis do que a maioria dos 

exportaveis ou aqueles com pregos adminis- 

trados. 

Fagamos, agora, uma comparagao para 

os varios produtos em dois pen'odos, isto e, 

1948/76 e 1977/84, para o indicador coefi- 

ciente de variagao simples. Isso e feito na 

tabela 3, onde, tambem, inclui'mos alguns 
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outros produtos durante 1977/84. Em pri- 

meiro lugar, podemos perceber uma genera- 

lizada diminuipao das instabilidades de pre- 

90s recebidos no segundo pen'odo em rela- 

pao ao primeiro. Em segundo lugar, entre- 

tanto, durante o pen'odo mais recente 

1977/84, permaneceu, de modo geral, o 

quadro anterior de urn diferencial de insta- 

bilidade em desfavor das cultures domesti- 

cas. Novamente excetuando-se cafe e, tam- 

bem, cacau, como casos mais peculiares, fi- 

camos com a mesma conclusao anterior, a 

saber, as cultures domesticas com maior es- 

tabilidade dos pregos recebidos que a das 

exportaveis e aquelas com pregos adminis- 

trados. 

Em particular durante 1977/84, nova- 

mente enfatizamos o seguinte: na faixa de 

menor instabilidade de pregos recebidos 

dos produtos exportaveis/administrados, 

9,8-17,9%, temos o algodao, soja, fumo, la- 

ranja, cana-de-agucar, trigo e leite. Nessa 

faixa nao estao o amendoim, cafe e cacau, 

produtos exportaveis. Tambem, observa- 

mos que os cinco produtos domesticos con- 

siderados, isto e, arroz, feijao, milho, man- 

dioca e batata, apresentaram uma faixa de 

instabilidade de 13,5-40,8%, praticamente 

duplicando os limites inferior e superior da 

faixa de instabilidade de pregos dos produ- 

tos exportaveis e administrados pelo go- 

verno. 

As faixas de instabilidade de pregos aci- 

ma indicadas nos ajudam a justificar a esco- 

Iha, anteriormente feita, do diferencial de 

20% entre os pregos mmimos de compra 

pelo governo para a formagao de estoques 

de produtos domesticos e os pregos de ven- 

da desses mesmos estoques ao mercado, 

atraves de leiloes. Em princfpio, esse dife- 

rencial de 20% entre os limites inferior e su- 

perior — o "tunel" em que os pregos 

recebidos pelos produtores de culturas 

domesticas flutuariam livremente — e 

compati'vel com um coeficiente de variagao 

da ordem de 10%. Esta ordem de magnitu- 

de para o coeficiente de variagao a ser bus- 

cado pela poh'tica de estabilizagao de pre- 

gos das culturas domesticas e um m'vel 

compreendido na recente faixa de coefi- 

cientes de variagao das culturas exportaveis 

e administradas (9,8 — 17,9%). Em outras 

palavras, com a medida aqui proposta, sim- 

plesmente passariam a ser semelhantes os 

padroes de instabilidade dos pregos recebi- 

dos dos diferentes segmentos da agricultura 

brasileira. Como resultado, passanamos de 

um quadro desigual entre os segmentos pa- 

ra um quadro mais equilibrado, particular- 

mente no que se refere ao risco economico 

das atividades. 

0 risco em questao, e aquele conseqiien- 

te a instabilidade da receita auferida pelos 

produtores, em fungao da instabilidade dos 

pregos recebidos. Nossos resultados em ou- 
tros estudos indicam "a presenga pratica- 

mente constante dos produtos alimentares 
de mercado interno (mandioca, feijao, ce- 

bola e batata) entre aqueles com maior ins- 

tabilidade da receita" (HOMEM DE MELO, 

1983b). Adicionalmente, os resultados ob- 

tidos em um modelo de simulagao de esta- 

bilizagao dos pregos do milho aos produto- 

res mostraram que "redugoes significativas 

da variancia das receitas sao conseguidas 

com capacidades de armazenagem relativa- 

mente pequenas, o que e um ponto favora- 

vel a uma poh'tica de estabilizagao incom- 

pleta de pregos" (HOMEM DE MELO, 

1983b). Essa e a poh'tica de estabilizagao 

que aqui e proposta para as culturas ali- 

mentares domesticas. 

Expansao da Area Cultivada 

Apesar de termos previsto uma corregao 

do desequih'brio tecnologico entre culturas 

domesticas e de exportagao a medio prazo 

e, consequentemente, um aumento da par- 

cela produtividade das primeiras como fon- 

te de crescimento do produto, nao deve- 

mos, a curto prazo, menosprezar a impor- 

tancia dos incrementos de area cultivada 

para esse mesmo aumento de produto ali- 

mentar. Em outras palavras, ainda durante 

um certo tempo, o Pai's tera de incrementar 

a area cultivada com produtos alimentares 

domesticos para viabilizar uma taxa ade- 

quada de crescimento da produgao desses 

bens, simplesmente pelo fato de as melho- 
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rias tecnologicas na produgao agn'cola nao 

ocorrerem em prazos muito curtos. 

For essa razao, este item da proposta de 

uma poh'tica alimentar diferenciada con- 

templa a introdupao de um programa espe- 

cificamente voltado a ampliapao da area 

cultivada com produtos alimentares de 

mercado interno, particularmente em pe- 

quenas e medias propriedades, envolvendo 

credito para investimento com algum subsf- 

diof apoio de estagoes experimentais, de 

acordo com as caracten'sticas ecologicas re- 

gionais, melhoria de infra-estrutura de 

transportes, armazenagem etc. e efetiva as- 

sistencia tecnica e financeira. No aspecto 

crediti'cio, portanto, a poh'tica aqui pro- 

posta limita a existencia de juros subsidia- 

dos apenas a circunstancia de investimentos 

que impliquem ampliapao da area cultivada 

com alimentos domesticos. 

Hoje, ja e bastante conhecida a argu- 

mentagao teorica, assim como a comprova- 

9ao empfrica, da ineficacia de programas 
generalizados de incentivo a agricultura, via 

credito subsidiado {SAYAD, 1984). Ainda 

que em nosso caso o subsi'dio crediti'cio em 

investimentos nao seja generalizado e, sim, 

especi'fico a um segment© da agricultura, o 

problema basico de desvio para outras apli- 

capoes nao fica inteiramente eliminado. En- 

tretanto, limitando-se ao apoio a novas ati- 

vidades — investimentos em ampliapao da 

area cultivada — e, eventualmente, com a 

exigencia, sugerida por Sayad {1984, p. 

89), de contrapartida crescente com o valor 

do investimento, as possibilidades de subs- 

tituipao tenderiam a ficar minimizadas e, 

quando existentes, transferidas para o futu- 

re, ou seja, com a apropriapao dos retornos 

por parte dos produtores beneficiados. 

Alias, esse e o mesmo problema hoje en- 

frentado por alguns programas governa- 

mentais introduzidos no passado, entre os 

quais o mais claro e o Proalcool. A despeito 

das considerapoes cn'ticas que tecemos so- 

bre esse programa, deve-se reconhecer que os 

objetivos de produpao formulados foram 

integralmente cumpridos. Para isso, os su- 

bstanciais subsi'dios aos investimentos em 

novas areas de cana-de-apucar e aumentos 

da capacidade industrial foram muito im- 

portantes. 

Vejamos, agora, um exemplo de um pro- 

grama com as caracten'sticas acima descri- 

tas, exemplo este que se baseara no caso 

concreto da evolupao da produpao de arroz 

no Brasil. Entre as principals evidencias por 

nos obtidas e relevantes para o argument© a 

ser desenvolvido, estao as seguintes (H0- 

MEM DE ME LO, 1985): a) um processo de 

intensa e rapida perda de area cultivada 

com arroz nos estados do Brasil-Central, 

987 mil hectares entre 1977 e 1985, ao 

lado do substancial e, tambem, rapido, 

crescimento da area cultivada com soja nes- 

sa mesma regiao e pen'odo, de 2.564 mil 

hectares; b) um significative crescimento 

da area cultivada com arroz irrigado no Rio 

Grande do Sul, particularmente causado 

pelo desenvolvimento de novas variedades 

(em especial as BR-IRGA); consequente a 

este ultimo evento, a produtividade media 

do arroz no estado cresceu 1,81% ao ano 

durante 1977/84; c) aparentemente, come- 

pam a aparecer os primeiros resultados fa- 

voraveis da apao da Embrapa e entidades 

estaduais em pesquisa tecnologica, inclusive 

os desenvolvimentos, ainda que bastante re- 

centes, de variedades de arroz de sequeiro 

no Brasil-Central (CNA 104, CNA 108, 

CNA 190.954), assim como de variedades 
de arroz irrigado ou de varzeas umidas em 

outros estados alem do Rio Grande do Sul 

(EMPASC 101, 102 e 103, CNA 4, CNA 7, 

INCA-CICA 8, CNA 1.051). ^ possi'vel que 

alguns desses desenvolvimentos, particular- 

mente em manejo da cultura, expliquem as 

taxas positives de crescimento dos rendi- 

mentos nos estados do Brasil-Central du- 

rante 1977/83, mostradas na tabela 2; d) 

em termos de produpao por habitante de 

arroz, o pen'odo 1977/84 revelou a ocor- 

rencia de estagnapao; e) finalmente, em ter- 

mos de prepos reais aos produtores, em to- 

dos os anos desse mesmo pen'odo (exce- 

to 1984), elevapoes foram observadas, si- 

tuapao trazendo efeitos desfavoraveis aos 
consumidores de menores rendas. 
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TABELA4 

DISTRIBUIQAO DA AREA CULTIVADA E PRODUgAO DE ARROZ 

NO RIO GRANDE DO SUL E BRASIL-CENTRAU 1977/85 

(em percentagem) 

Area Cultivada Produce 

Br. Central RGS Br. Central RGS 

1977 84,3 15,7 61,4 38,6 

1978 84,4 15,6 57,0 43,0 

1979 84,0 16,0 66,0 34,0 

1980 84,1 15,9 63,3 36,7 

1981 83,2 16,8 55,0 45,0 

1982 81,8 18,2 57,2 42,8 

1983 79,5 20,5 58,2 41,8 

1984 77,4 22,6 46,2 53,8 

1985 74,4 25,6 48,0 52,0 

Fonte: FIBGE, Anudrios Estatfsticos e Levantamentos Sistem^ticos da Produpao Agrfcola. 

Alguns desses pontos estao ilustrados na 

tabela 4, onde, para 1977/85, mostramos 
as parcelas do Rio Grande do Sul e da re- 

giao Brasil-Central (Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso, Goias e Minas Gerais) na area 

total cultivada e na produgao total de arroz 

dessa subregiao brasileira. Podemos perce- 

ber, entao, que nesse pen'odo relativamente 

curto de tempo, o arroz do Rio Grande do 

Sul passou de cerca de 15 % da area total e 

35-40% da produgao total, para 25% da 

area e mais da metade da quantidade pro- 

duzida. Dada essa situagao, o mecanismo 

aqui proposto de financiamento subsidiado 

a investimentos em novas areas teria dois 

objetivos no caso do arroz. Primeiro, am- 

pliar a produpao de arroz irrigado no Rio 

Grande do Sul e em outros estados em que 

comepam a ficar dispom'veis as novas varie- 

dades para a produpao desse tipo de arroz 

(Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espi'rito 

Santo e no Nordeste). Segundo, procurar 

reequilibrar o process© de crescimento agrf- 

cola no Brasil-Central, hoje excessivamente 

viesado na direpao da soja, especialmente 

nas areas apropriadas a cultura do arroz 

(Mato Grosso e Norte de Goias). (DALL 

ACQUA etal, 1984). 

Isenpao de Impostos Indiretos 

Como parte de uma reforma tributaria 

mais ampla, contemplando os tres nfveis de 

governo, a proposta seria de isenpao dos 

impostos indiretos (ICM, FUNRURAL, 

I PI etc., quando existentes) incidentes na 

comercializapao de alimentos que se carac- 
terizem como basicos para as famflias de 

menores rendas. Nesse particular, destaca- 

mos algumas diferenpas entre regioes: em 

Sao Paulo, Rio de Janeiro e regiao Sul, os 

principals alimentos sao arroz, feijao, car- 

nes, oleos/gorduras, apucar e pao; no Nor- 

deste, feijao, farinha de mandioca, carnes 

arroz e apucar, pela ordem das parcelas de 

gastos. 

Isto e, estamos utilizando as parcelas de 

gastos com cada produto no total das des- 

pesas monetarias e nao-monetarias com ali- 

mentapao como crit6rio para a caracteriza- 
pao do produto como basico para as famf- 
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lias consumidoras. Ainda que essa iistagem 

de produtos seja apenas sugestiva e, em ab- 

solute, definitiva, e importante salientar 

que com base nos dados do ENDEF-FIBGE 

de 1974/75 (HOMEM DE MELO, 1983a), 

ela corresponde a produtos com uma parti- 

cipapao mmima de 50% na despesa total 

(monetaria e nao-monetaria) com alimenta- 

gao para as famflias com 1-2 salarios mmi- 

mos de gasto total. Como a medida propos- 

ta elevara os pregos recebidos pelos produ- 

tores e diminuira os pagos pelos consumi- 

dores, essa alta proporgao nos indica que os 

consumidores de menores rendas deverao 

ter um expressive ganho de renda real. 

Em princi'pio, a escolha dos produtos a 

contarem com isengao de impostos indire- 

tos, assim como eventualmente a serem in- 

clui'dos em uma cesta subsidiada (discutida 

no prdximo item) deveria fundamentar-se 

no criterio de progressividade. Isto e, ali- 

mentos cujas parcelas de gastos orgamenta- 

rios declinam a medida que aumenta a ren- 

da das famflias consumidoras. Uma clara 

ideia desse criterio pode ser obtida exami- 

nando-se os gr^ficos, de 1 a 8, a seguir 

apresentados para arroz, feijao, agucar, 

pao/biscoitos, leite, e carnes de frango, bo- 

vina e suma. Assim, baseando-se a priorida- 

de no criterio da progressividade, nao have- 
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GRAFIC0 2 

PERCENTAGEM NA DESPESA COM ALIMENTAQAO 
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GRAFICO 3 

PERCENTAGEM NA DESPESA COM ALIMENTAQAO 
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GRAFICO 4 

PERCENTAGEM NA DESPESA COM ALIMENTAQAO 

PAO DE TRIGO E BISCOITO - 1974/75 
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GRAFICO 5 
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GRAFICO 6 

PERCENTAGEM NA DESPESA COM ALIMENTAQAO 

CARNE SUI'NA - 1974/75 
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GRAFIC0 7 

PERCENTAGEM NA DESPESA COM ALIMENTAQAO 
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GRAFIC0 8 

NA DESPESA COM ALIMENTAQAO 

FRANCO E GALINHA - 1974/75 
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ria qualquer duvida de que arroz, feijao e 

apucar, entre os mostrados, seriam produ- 

tos a serem escolhidos para se chegar a um 

benefico efeito distributive. Particularmen- 

ter os dois primeiros produtos apresentam 

parcelas de gastos orpamentarios extre- 

mamente elevadas para as classes de me- 

nores despesas e bastante baixas para as de 

maiores despesas. Isso garantiria que a con- 

sequente queda de prepos reais aos consu- 

midores, em funpao da isenpao de impostos 

indiretos, provocaria um aumentode renda 

real bem maior, em termos relatives, para 

as famflias de menores rendas. 

Per outre lade, a evolupao das parcelas 

de gastos com pao/biscoitos (tambem fari- 

nha de trigo, nao mostrada) indica que as 

classes de media renda seriam aquelas rela- 

tivamente mais beneficiadas com a diminui- 

pao de seus prepos reais. Entretanto, dada a 

existencia do subsi'dio ao consume de trigo 

desde 1972, e importante considerar a tota- 

lidade dos produtos derivados do trigo 

{pao, farinha, macarrao, biscoitos etc). 

Nesse caso, e possfvel verificar-se que, em 

termos de distribuipao da renda, o impact© 

de prepos reais menores seria levemente fa- 

voravel na regiao Sul e estados de Sao Pau- 

lo e Rio de Janeiro, mas desfavoravel no 

Nordeste, com base nos dados do ENDEF 

de 1974/75 (Ver, tambem, CALEGAR & 

SCHUH, 1984, p.7). Por exemplo, na re- 

giao Sul as parcelas de gastos com todos os 

produtos derivados do trigo variam entre 

8,9-7,1%, sendo maiores para as classes de 

menores rendas. No Nordeste, ao contrario, 

a variapao e positiva com o aumento da 

renda, nos limites 4,2-10,0%. Assim, no ca- 

so do trigo existem efeitos positives e nega- 

tives (inclusive sendo um produto importa- 

do) resultando de uma poh'tica de prepos 

reais menores via isenpao de impostos e/ou 

subsfdios ao consume, esta ultima sendo a 

poh'tica atual. 

Finalmente, os demais graficos nos mos- 

tram que nos casos do leite, carne de fran- 

go e carne bovina, o efeito distributive ten- 

deria a ser perverse, enquanto na carne suf- 

na as classes medias seriam relativamente 

mais beneficiadas (exceto Nordeste). Isto 

porque as parcelas de gastos orpamentarios 

com aqueles tres primeiros alimentos cres- 

cem, quase de modo geral, com o cresci- 

mento das despesas (rendas) totais. Entre- 

tanto, uma importante qualificapao se faz 

necessaria, sendo o caso da carne bovina o 

melhor exemplo para tal. Comparando-se 

as parcelas de gastos com carne bovina nas 

classes de menores rendas com aquelas mes- 

mas parcelas para o apucar nas mesmas clas- 

ses, verificamos a maior importancia do pri- 

meiro produto. Adicionalmente, a carne 

bovina e um alimento rico em protemas, 

enquanto o apucar e um produto apenas 

calorico. Uma possfvel solupao aqui seria a 

isenpao de impostos indiretos apenas para 

os tipos de carnes consumidas pelas farm'- 

lias mais pobres<10> (PINSTRUP-ANDER- 

SEN & ALDERMAN, 1984, p. 13). 

Obviamente, como dito no infcio, essa 

proposta de isenpao de impostos indiretos 

so pode ser considerada no ambito de uma 

ampla reforma tributaria. Isto porque os es- 

tados e muniefpios, em particular, teriam 

de ser compensados pela ocorrencia de per- 

da de receita que, em alguns casos, seria 

expressiva. Devemos lembrar, entretanto, 

que um dos primeiros atos da "Nova Repu- 

blica" em marpo de 1985, foi criar uma 

comissao para o estudo de uma reforma tri- 

butaria. 

Algumas possibilidades nessa direpaose- 

rao aqui mencionadas: a) transferencias aos 

estados e muniefpios pelo governo federal, 

com base nos dados de produpao comercia- 

lizada, a partir de ampliapao da receita com 

tributes federais^^. inclusive pelo aumen- 

(10) A literatura sobre subsfdio ao consumo 
de alimentos reconhece esse caminho para 
se alterar os padroes de transferencia em 
favor dos pobres. 

(11) Como exemplo, em 1985, a receita h'qui- 
da da Uniao ser£ ampliada (ou despesa 
diminufda), pela cessapao do cr^dito- 
premio as exportapoes, em US$ 2 bi- 
lboes. Veja Folha de Sao Paulo, 31/out./ 
84, p. 16. Isso 6 mencionado apenas co- 
mo exemplo, jci que esses recursos recebe- 
ram outros destines. 
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to da carga tributaria, reconhecidamente 
baixa no Brasilia) (NOGUEIRA BATIS- 

TA JR, 1983, p.220); b) ampliagao da base 

tributaria para os estados e munici'pios. Co- 

mo exemplo, mencionamos a incidencia do 

ICM sobre alguns ou todos os derivados de 

petroleo, o que, inclusive, poderia ser arti- 

culado a propria poh'tica energetica brasi- 

leira em termos de maiores incentives a su- 

bstitui^ao de derivados de petroleo por al- 

ternativas domesticas economicamente via- 

veis; c) introdugao de alfquotas de ICM di- 

ferenciadas por tipo de bens. Isto e, ao in- 

ves de uma alfquota unica em todas as ope- 

rapoes, hoje 17%, tenamos algo como zero 

— 25%. Essa mudanpa, se feita com base 

nos padroes de consume das famflias 

distribui'das por classes de renda, podera fa- 

zer do ICM um impost© com incidencia 

progressiva, ao contrario de sua atual re- 

gressividade. 

Cesta de Alimentos Subsidiados 

Finalmente, o ultimo ponto da proposta 

e a implantapao de uma cesta mmima de 

alimentos subsidiados, via cupons (selos), 

rede COBAL-SOMAR e outros mecanismos 

aos m'veis estadual e municipal, voltada ba- 

sicamente as fami'lias com m'veis de renda 

extremamente baixos (pobreza absoluta), as- 

sim como aquelas com seus principais 

membros enfrentando situapao de desem- 
prego. Para tal, seria necessaria a reformula- 

pao das atuais intervenpoes do setor publi- 

co na area mutricional/alimentar, com o 

objetivo de se alcanpar, com toda a priori- 

dade, as fami'lias efetivamente carentes. 

A intervenpao publica na area de subsi'- 

dio ao consume de alimentos tern sido mui- 

to debatida na literatura economica. Entre- 

tanto, ao lado desse debate tern crescido o 

numero de pai'ses que, ao longodo tempo, 

introduziram alguma forma de subsi'dio ao 

(12) AI6m de baixa comparada a outros paf- 
ses, ela se mostrou ligeiramente declinan- 
te entre 1970 e 1980; neste ultimo ano 
ela foi de 21,9% do PIB em termos bru- 
tos e 12,8% em termos h'quidos. 

consume de alimentos, com objetivos sim- 

ples de transferencia de renda ou com obje- 

tivos de garantia de acesso das faixas mais 

pobres ao consume de alimentos. A exten- 

sa revisao de Pinstrup-Andersen mostrou os 

seguintes casos recentes de intervenpao, em 

adipao ao caso bastante conhecido dos Es- 

tados Unidos com o programa de "selos ali- 

mentares" (food stamps) (PINSTRUP-AN- 

DERSEN & ALDERMAN, 1984). 

a) Egito: rapoes de alimentos em zonas ur- 

banas e rurais. 

b) India (Kerala): uma quantidade fixa de 

arroz por pessoa a um prepo subsidiado 

independente do m'vel de renda. 

c) Paquistao: rapoes de trigo e apucar em 

pontos de venda especiais. 

d) Sri Lanka: rapoes de alimentos em pon- 

tos de vendas especiais. 

e) Bangladesh: rapoes de alimentos em 

pontos de vendas especiais, principal- 

mente em areas urbanas. 

f) China: venda subsidiada de alimentos 

principalmente em areas urbanas. 

g) Brasil: trigo a prepos subsidiados a todos 

os consumidores. 

h) Mexico: milho a prepos subsidiados na 

preparapao de "tortillas" 

Ao concluir a avaliapao sobre essas di- 

versas intervenpoes, Pinstrup-Andersen e 

Alderman (1984, p.26) disseram: "subsf- 

dios sao, certamente, apenas um meio para 

se manter baixos os prepos aos consumido- 

res. Melhorias na eficiencia da produpao de 

alimentos atraves da mudanpa tecnologica, 

do desenvolvimento da infra-estrutura rural 

e aumento do uso de insumos, assim como 

maior eficiencia na comercializapao, ofere- 

cem grandes oportunidades para se reduzir 

prepos aos consumidores sem efeitos adver- 

sos nos produtores. Uma maior capacidade 

dos pobres para gerar renda suficiente para 

satisfazer esses e outros requerimentos da 
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os meios de longo prazo para a satisfagao 

dos objetivos de bem-estar. Subsi'dios ao 

consumo de alimentos devem ser vistos co- 

mo um meio importante, ainda que tem- 

porario, para se assegurar que os pobres se- 

jam capazes de adquirir o alimento sufi- 

ciente para satisfazer seus requerimentos 

no intervalo em que tal capacidade esta 

sendo desenvolvida" 

O caso do subsfdio ainda existente ao 

consumo de trigo no Brasil e um bom 

exemplo sobre a necessidade da reformula- 

pao acima indicada. A um custo estimado 

de US$ 400-500 milhoes em 1984, esse 

programa traz benefi'cios a um expressive 

numero de famflias de baixa renda mas, ao 

mesmo tempo, favorece, desnecessariamen- 

te, um grande numero de famflias com ren- 

das relativamente elevadas. Tambem, as fa- 

mflias nas zonas rurais tern sido menos be- 

neficiadas por essa polftica, inclusive pelos 

seus proprios habitos de consumo. Ainda 

que os varios programas administrados pelo 

INAN Institute Nacional de Alimentapao 

e Nutripao - procurem concentrar esfonpos 

no atendimento das famflias mais ca- 

rentes, o do trigo e, mesmo, o de alimen- 

tapao dos trabalhadores nas empresas 

(PAT, inclusive vale-refeigao) nao tern, em 

absolute, essa preocupagao que, hoje, deve 

ser basica. 

Nesse sentido, mesmo o controvertido 

piano da extinta COPAG - Comissao para 

o Piano de Apao do Governo — nao trouxe 

grande melhoria. Alem de proper a conti- 

nuapao das atividades da COBAL com um 

grande numero de produtos (50 itens), o 

piano "Subsi'dios para a Agao Imediata 

contra a Fome e o Desemprego" propos 

que o PAT - Programa de Alimentapao dos 
Trabalhadores - beneficiasse apenas aque- 

les que recebessem ate cinco salaries mini- 

mos. Enquanto, em nossa proposta, a CO- 

BAL deveria ficar restrita ao atendimento 
adequado de famflias pobres em regioes ur- 

banas e rurais com 6-8 produtos basicos de 

alimentapao, como os identificados no item 

anterior, nao e possivel mais continuarmos 

com a ilusao de que podemos subsidiar tra- 

balhadores ]a com nfveis maiores de renda. 

Por exemplo, ate cinco salaries mfnimos, 

tfnhamos com a PNAD-82, 38,6 milhoes de 

trabalhadores, ou seja 80,5% do total de 

pessoas ocupadas naquele ano. 

Apesar da reformulagao dos atuais pro- 

gramas na area nutricional/alimentar ser ca- 

paz de concentrar uma expressiva magnitu- 

de de recursos para o atendimento espeeffi- 

co das famflias carentes, como exemplifica- 

do pelo caso do trigo, e precise termos uma 

ideia mais precisa do custo de programas de 

alimentos subsidiados. Levando em conta 

apenas o aspect© nutricional — inteira eli- 

minagao do deficit calorico com distribui- 

pao gratuita de alimentos — Knight e Mo- 

ran (1983, p. 112) estimaram o limite supe- 

rior desses gastos em 0,4-1,2% do PIB em 

cada ano ate 2.000. Fava (1984, p.134), 

por outro lado, estimou em 4,0% do PIB o 

montante de recursos que deveria ser desti- 

nado aos pobres de cada regiao brasileira, 

para que eles pudessem satisfazer todas as 

necessidades basicas representadas pelas li- 

nhas de pobreza, isto e, necessidades ali- 

mentares e nao-alimentares. 

Esses numeros indicam que, mesmo li- 

mitando-se a area nutricional, um programa 

mais ambicioso, de completa eliminapao 

das deficiencias exigiria bem mais recursos 

que os atualmente gastos em trigo, INAN, 

PAT e outros, mesmo que reformulados pa- 

ra esse objetivo. Entretanto, para uma me- 

Ihor perspective, em 1985, com a elimina- 

pao do credito-premio (IPI) a exportapao 

de manufaturados o tesouro federal poupa- 

ra cerca de US$ 2 bilhoes, algo como 0,8% 

do PIB, ainda que esses recursos ja tiveram 

outros destinos. Igual montante sera gasto 

com o credit© a manufaturados de exporta- 

9ao em 1985. Isso indica a necessidade de 

uma decisao polftica para que um progra- 

ma de alimenta9ao subsidiada seja iniciado, 

inclusive com o objetivo de contribuir para 

o reerguimento da demanda de produtos 

alimentares de natureza domestica, desde 

que uma reformula9ao do gasto public© se- 

ja implementada. 
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Avaliagao Final 

Ao encerrarmos este trabalho, e necessa- 

rio enfatizar que apesar das cinco medldas 

discutidas e propostas nao esgotarem as 

possibilidades, elas certamente contrlbui- 

riam para o redirecionamento dos instru- 

mentos dispom'veis da poh'tica para um 

maior apoio a nossa produpao de alimentos 

de mercado interno (domesticos), compen- 

sando a situapao de desvantagem em que se 

encontra esse subsetor, ao mesmo tempo 

que as fami'lias mais carentes teriam um 

maior acesso ao consumo de alimentos. 

particularmente nessa etapa recessiva de 

economia brasileira. Tambem acreditamos 

que um programa dessa natureza criaria 

melhores condipoes para que os problemas 

de cunho mais estrutural da agricultura bra- 

sileira, tais como de recursos humanos, da 

estrutura fundiaria (incluindo quantidades 

e qualidade dos recursos fi'sicos), de infra- 

estrutura de transportes e armazenagem, de 

assistencia tecnica e desenvolvimento tec- 

nologico, necessarios a solupao definitiva 

da questao alimentar, possam ser melhor 

equacionados ao longo do tempo, sem o 

ambiente de crise aguda que essa escassez 

de alimentos sempre gera. 
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