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RESUMO 

As culturas de cana-de-aQucar e de laranja 
passaram a ocupar, nos ultimos trinta anos, 

um lugar de enorme destaque na 
agropecuaria paulista. Entretanto, os ultimos 

anos foram caracterizados por importantes 
mudangas economicas no Brasil. Entre as 
principals estao o MERCOSUL, o Piano 

Real, a abertura comercial e a valoriza^ao da 
nossa taxa de cambio real. Este artigo analisa 

como a agropecuaria paulista sera 
influenciada por essas relevantes alteragoes 

do panorama economico. 

mudangas na agropecuaria de Sao Paulo 

The crops sugarcane and orange assumed 
great importance in Sao Paulo's agriculture 
during the last thirty years. However, the last 
few years were marked by important 
economic changes in Brazil. Among the 
main ones are the introduction of 
MERCOSUL, the Real Plan, the lowering of 
import tariffs and valorization of our real 
exchange rate. This paper analyses how Sao 
Paulo's agriculture will be influenced by 
these relevant economic changes. 
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AGROPECUARIA PALLISTA E AS TE\DENCIAS ECONOMICAS 

Aagropecuaria paulista passou por drasticas altera^oes em sua 

composi^ao da produgao nos ultimos trinta anos. Os grandes 

destaques recentes sao as produ^oes de cana-de-a^ucar e de laranja. 

Entretanto, de outro lado, grandes mudangas estao ocorrendo nas economias 

brasileira e internacional. Entre elas, pode-se destacar o controle da inflagao, 

a retomada do crescimento, as mudangas de habitos de consumo, o imcio do 

MERCOSUL, a liberalizagao das importagoes, o acordo do GATT, o NAFTA 

e a recuperagao economica mundial. Como a agropecuaria paulista sera 

influenciada por essas mudangas? O objetivo deste paper e realizar uma 

primeira penetragao nessa importante questao. 

AS MUDANGAS NA COMPOSigAO DA PRODUgAO 

AGRICOLA PAULISTA 

As principais alteragoes em uso da terra ocorridas na agricultura paulista nos 

ultimos trinta anos podem ser percebidas por meio das Tabelas 1, 2, 3 e 4. Para 

as principais culturas, essas tabelas mostram a evolugao das areas cultivadas, 

das respectivas produgoes fisicas e dos rendimentos por unidade de area. Mais 

adiante apresentaremos dados referentes ao setor pecuario. 

TABELA 1 

EVOLugAo da Area cultivada for culturas em sAo 

PAULO, MEDIAS TRIENAIS, 1961/63 - 1991/93 (L000 Ha) 

Trienios Algodao Amendoim Arroz Cafe Cana Feijao 

1961/63 694,5 416,1 616,61 .385,5 396,7 289,7 

1964/66 674,3 479,1 716,6 1.024,1 487,1 258,0 

1967/69 448,9 515,4 721,1 785,2 496,0 243,2 

1970/72 594,3 537,6 613,9 719,5 554,0 242,7 

1973/75 421,1 224,0 506,0 659,3 676,3 263,8 

1976/78 289,5 182,4 431,6 605,7 794,8 358,3 

1979/81 285,5 199,9 305,1 813,9 1.025,6 452,7 
1982/84 290,2 159,4 327,9 663,7 1.458,0 534,7 
1985/87 354,5 137,6 307,9 681,1 1.691,2 458,2 
1988/90 341.9 73,0 150,9 637,9 1.767,1 398,2 
1991/93 198,0 76,5 XWWC-XOOOOWOOOOOCOQOflOQOOOOOOOOCOOCCW 181,7 430,0 1.879,2 307,3 

Fonte: IBGE. 
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TABELA 1 

EVOLUgAO DA AREA CULTIVADA FOR CULTURAS EM SAO 

PAULO, MEDIAS TRIENAIS, 1961/63 1991/93 (1.000 Ha) 

(continuacao)     ....A...                     
Trienios Mandioca Milho Soja Laranja Mamona Total 

1961/63 92,1 1.132,0 3,8 46,0 47,3 5.251,5 

1964/66 116,5 1.220,2 7,3 63,5 65,5 5.241,2 

1967/69 105,5 1.332,8 34,7 76,9 59,5 4.941,4 

1970/72 93,2 1.357,2 78,9 105,1 52,0 5.078,2 

1973/75 59,4 1.232,7 309,3 271,4 80,0 4.888,3 

1976/78 32,6 1.118,7 467,4 298,4 25,1 4.888,1 

1979/81 27,3 1.077,7 546,3 397,2 26,3 5.438,5 

1982/84 34,0 1.258,1 489,7 462,2 25,0 5.783,8 

1985/87 37,4 1.269,7 478,8 536,4 19,7 5.972,4 

1988/90 24,7 1.254,9 555,4 687,2 12,8 5.971,3 

1991/93 25,1 1.265,4 486,3 703,7 7.8 5.561,0 

Fonte: IBGE. 

TABELA 2 

EVOLUpAO DA COMPOSigAO DA AREA CULTIVADA EM 

SAO PAULO, PRINCIPA1S CULTURAS, MEDIAS 

TRIENAIS,1961/63 - 1991/93 (EM %) 

Trienios Algodao Amendoim Arroz Cafe Cana Feijao 

1961/63 13,2 7,9 11,7 26,4 7.6 5,5 

1964/66 12,9 9,1 13,7 19,5 9,3 4.9 

1967/69 9.1 10,4 14,6 15,9 10,0 4,9 

1970/72 11,7 10,6 12.1 14,2 10,7 4.8 

1973/75 8,6 4.6 10,3 13,5 13,8 5.4 

1976/78 5,9 3.7 8,8 12,4 16,3 7.3 

1979/81 5,2 3,7 5,6 15,0 18,9 8,3 

1982/84 5,0 2,8 5,7 11,5 25,2 9,2 

1985/87 5,9 2.3 5.2 11,4 28,3 7,7 

1988/90 5.7 1.2 2,5 10,7 29,6 6,7 

1991/93 3,6 1,4 3.3 7.7 33,8 5,5 

Fonte: Tabela 1. 
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TABELA 2 

EVOLUQAO DA COMPOSIQAO DA AREA CULTIVADA EM SAO 

PAULO, PRINCIPAIS CULTURAS, MEDIAS TRIENAIS, 

1961/63 - 1991/93 (EM %) 

(continua^ao) 

Trienios Mandioca Milho Soja [aranja Mamona 

1961/63 1,8 21,6 0.1 0,9 0,9 

1964/66 2.2 23,3 0.1 1,2 1.2 

1967/69 2.1 27,0 0.7 1,6 1.2 

1970/72 1,8 26,7 1,6 2.1 1,0 

1973/75 1.2 25,2 6,3 5,6 1.6 

1976/78 0.7 22,9 9,6 6.1 0,5 

1979/81 0,5 19,8 10,0 7,3 0,5 

1982/84 0,6 21,8 8,5 8,0 0,4 

1985/87 0,6 21,3 8,0 9,0 0,3 

1988/90 0,4 21,0 9,3 11,5 0,2 

1991/93 ^ 0.5 22,8 8.7 12,7 0,1 

Fonte: Tabela 1. 

TABELA 3 

EVOLUgAO DA PRODUgAO FOR CULTURAS EM SAO PAULO, 

MEDIAS TRIENAIS, 1961/63 - 1991/93 (1.000 t) 

Trienios Algodao Amendoim Arroz Cafe Cana Feijao 

1961/63 723,0 581,3 897,2 1.018,3 21.326 171,5 

1964/66 631,0 628,6 887,9 822,4 26,989 151,2 

1967/69 496,9 594,3 888,4 757,7 26,939 139,4 

1970/72 667,9 758,0 865,6 998,7 32.298 155,6 

1973/75 539,9 250,0 564,7 970,5 37.788 115,8 

1976/78 420,9 203,7 482,1 674,7 51.993 190,6 

1979/81 513,8 312,8 369,3 1.001,9 70.121 291,1 

1982/84 495,4 236,9 493,9 1.002,9 107.985 333,1 

1985/87 655,7 212,4 535,8 606,9 124.170 316,6 

1988/90 627,7 133,3 259,5 569,6 135.118 331,3 
1991/93 319,9 137,2 328,5 

KWmoSWMMMMOeKOW'M'SM 430,9 143.409 301,5 

Fonte: IBGE. 
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TABELA 3 

EVOLUgAO DA PRODUgAO FOR CULTURAS EM SAO PAULO, 

MEDIAS TRIENAIS, 1961/63 1991/93 (L000 t) 

Trienios Mandioca Milho Soja Laranja Mamona 

1961/63 1.707,3 1.752,3 4.4 3,160 47,2 

1964/66 2.205,6 1.851,0 10,3 4.323 60,5 

1967/69 1.978,2 2.276,4 46,2 5.795 60,9 

1970/72 1.764,6 2.495,9 117,2 8.267 53,9 

1973/75 1,065,0 2.453,1 510,0 18.910 96,4 

1976/78 690,7 2.314,6 759,5 26.375 31,9 

1979/81 541,7 2.453,9 990,9 39.166 26,3 

1982/84 722,6 3.146,5 943,7 48.290 25,2 

1985/87 748,9 3.233,9 934,6 57.817 23,4 

1988/90 551,9 3,386,9 1,093,0 69.695 16,4 

1991/93 589,3 3.526,7 937,1 79.995 9.7 

Fonte: IBGE. 

Examinemos, de imcio, as Tabelas 1 e 2, que mostram as informa^oes sobre as 

areas cultivadas por culturas e a composigao da area cultivada total a partir do 

trienio 1961/63 e ate 1991/93. Com esses dados perceberemos que as altera^oes 

produtivas foram, nesse periodo, extraordinariamente grandes. 

Na primeira metade dos anos sessenta o cafe ainda predominava na agricultura 

paulista, com uma area de 1.385 mil hectares, correspondendo a 26,4% da area 

total. Dai para a frente, entretanto, a diminuigao foi quase sistematica, em 

numeros absolutos e relatives. 

Essa diminui^ao da cafeicultura foi iniciada com o programa do GERCA - 

Grupo Executivo de Racionaliza^ao da Cafeicultura nos anos sessenta, em 

fungao do Brasil ter, aquela epoca, um parque cafeeiro sobredimensionado 

relativamente as demandas interna e externa. (CARVALHO FILHO, 1976) 

Ao final do periodo analisado, no trienio 1991/93, o cafe ocupava apenas 430 

mil hectares, o correspondente a 7,7% da area cultivada total. Das onze 

culturas revistas nas Tabelas 1 e 2, o cafe tornomse apenas o quinto em area 

cultivada, perdendo para a cana-de-a^ucar, milho, laranja e soja. 

Cafe e milho dominavam o setor de lavouras em Sao Paulo no imcio dos anos 

sessenta. Entretanto, e importante ressaltar, como evidenciado pelos dados da 

Tabela 2, que naquela epoca existia um bom numero de culturas com relativa 

expressao em termos da area cultivada total. Alem do cafe e milho, ja 

mencionados, apareciam o algodao, amendoim, arroz, cana-de-a^ucar e feijao. 
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AGROPECUARIA PALLISTA E AS TENDENCIAS ECONOMICAS 

Em 1961/63 esses sete produtos correspondiam a 93,9% da area cultivada total 

de 5.251 mil hectares. 

Note-se que, naquele trienio, laranja e soja nao estavam incliudas entre as sete 

principals culturas em area cultivada em Sao Paulo. Elas, conjuntamente, 

ocupavam apenas 49,8 mil hectares, ou o correspondente a 1,0% da area total. 

Dai para a frente essas duas culturas passaram a crescer seguindo o formato de 

uma curva logistica (um formato em S). Esses dois processos de crescimento 

de area estao mostrados no Grafico 1. 

Alem do forte crescimento das areas cultivadas com soja e laranja, um outro 

destaque da agricultura paulista nos ultimos trinta anos foi a expansao da 

cultura da cana-de-agucar. Isso tambem esta retratado nas Tabelas 1 e 2. A 

sua participa^ao relativa passou de 7,6% em 1961/63 para 33,8% em 1991/93. 

Ela e, atualmente, a mais importante cultura em area cultivada no Estado de 

Sao Paulo, ocupando 1.879 mil hectares. 

grAfico 1 

EVOLugAo das Areas cultivadas de soja e laranja 

EM SAO PAULO, 1961/63 - 1991/93 (L000 Ha) 
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1. Esse formato e observado para a maioria das evidencias empiricas sobre o processo de adocao de 
uma inovagao. Veja NORRIS & VAIZEY (1973). 
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Atualmente, isto e, no trienio 1991/93, apenas quatro culturas - 

cana-de-agucar, milho, laranjae soja - ocuparam 78,0% da area total cultivada. 

Esse e um gran de concentra^ao um pouco maior do que no inicio dos anos 

sessenta. As culturas da cana, laranja e soja ocuparam as posi^oes do cafe, 

algodao e arroz. Apenas o milho foi capaz de se manter como a segunda cultura 

mais importante em area cultivada. 

A Tabela 1 mostra, ainda, que a area total cultivada variou em um intervalo 

relativamente estreito, 4.888-5.972 mil hectares. Nao houve, nos ultimos 

trinta anos, um crescimento muito elevado da area total cultivada em Sao 

Paulo. Isso, mais ainda, ressalta os efeitos-substitui^ao que ocorreram como 

resultado das fortes expansoes das areas de cana-de-agucar, soja e laranja. Em 

outras palavras, algumas culturas se expandiram em detrimento de outras. 

No que se refere a area em pastagens, esta apresentou um declmio anual medio 

de 0,52% entre 1973 e 1991.2 Em 1973, ela foi de 12.353 mil hectares. Em 

1990, por sua vez, ela havia se reduzido para 10.155 mil hectares, on seja, um 

decrescimo de 2.198 mil hectares. Houve, entretanto, um crescimento na 

producao de gado em regime de confinamento. 

As cinco principais culturas em termos de area cultivada em Sao Paulo, no 

trienio 1991/93, foram, emordemdecrescente; cana-de-acucar, milho, laranja, 

soja e cafe, no total correspondendo a 85,7% da area total cultivada. 

Excetuando-se o cafe, os outros quatro produtos apresentaram, no periodo 

1973/91, expressivas taxas de crescimento das quantidades produzidas, como 

a seguir mostradas: (HOMEM DE MELO et alii, 1993, p. 55) 

Cana-de-a^ucar : 4- 8,67% ao ano 

Laranja : + 7,85% ao ano 

Soja : + 3,57% ao ano 

Milho : + 3,19% ao ano 

Cafe : - 1,52% ao ano 

Acrescentando-se os produtos animais - carne hovina, leite e frango 

chegamos a um conjunto de oito produtos, que correspondem a 80% do valor 

da produgao agropecuaria do Estado de Sao Paulo. As respectivas taxas de 

crescimento das produgoes desses tres produtos animais durante 1973/91 

foram as seguintes: 

Erangos : + 4,45% ao ano 

Leite ; + 0,44% ao ano 

Carne Bovina : 1,33% ao ano 

2. Veja HOMEM DE MELO et alii (1993), inclusive para alguns dados a seguir. 
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AGROPECUARIA PAliLISTA E AS TEN DENCHAS ECON6!VI 1 CAS ^ 

Uma das mais importantes variaveis explicativas de mudangas de composi^ao 

em um dado sistema de produ^ao e o processo de inova^oes tecnologicas, 

principalmente as de natureza biologica (HOMEM DE MELO, 1983), 

notadamente as envolvendo o desenvolvimento de novas tecnicas de 

produgao e sementes geneticamente melhoradas. 

O exame da Tabela 4 ja nos permite obter algumas evidencias interessantes. 

Em sua maioria, os produtos cultivados em Sao Paulo tiveram apreciaveis 

ganhos de produtividade da terra nos ultimos trinta anos. Os casos mais mtidos 

sao os do algodao, cana-de-a^ucar, milho, soja e laranja. O feijao teve maiores 

crescimentos de rendimentos nos dois ultimos trienios. Amendoim e arroz 

tambem mostraram razoaveis crescimentos. 

TABELA 4 

EVOLUgAO DOS RENDIMENTOS POR UNIDADE DE AREA FOR 

CULTURAS EM SAO PAULO, MEDIAS TRIENAIS, 1961/63 ^ 1991/93 

(KgdHa) 

Trienios Algodao Amendoim Arroz Cafe Cana Feijao 

1961/63 1.041 1.397 1.455 735 53.758 592 

1964/66 936 1.312 1.239 803 55.407 586 

1967/69 1.107 1.153 1.232 965 54.312 573 

1970/72 1.124 1.283 1.410 1.388 58.299 641 

1973/75 1.282 1.283 1.116 1.472 55.874 439 

1976/78 1.454 1.410 1.117 1.114 65.416 532 

1979/81 1.800 1.565 1.210 1.231 68.371 643 

1982/84 1.716 1.486 1.506 1.511 74.064 623 

1985/87 1.850 1.543 1.740 891 73.421 691 

1988/90 1.836 1.826 1.720 893 76.463 832 

1991/93 1.616 1.793 1.808 1.002 76.314 981 

Fonte: IBGE. 
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TABELA 4 

EVOLUgAO DOS RENDIMENTOS FOR UNIDADE DE AREA 

FOR CULTURAS EM SAO PAULO, MEDIAS TRIENAIS, 1961/63 - 

1991/93 (Kg/Ha) 

(continua^ao) 

Trienios Mandioca Soja Laranja Mamona 

1961/63 18.537 1.548 1.170 68.694 997 

1964/66 18.932 1.517 1.409 68.074 924 

1967/69 18.751 1.708 1.332 75.359 1.023 

1970/72 18.933 1.839 1.485 78,658 1,037 

1973/75 17,930 1.990 1.649 69.674 1.205 

1976/78 21.187 2.069 1.625 88.389 1.269 

1979/81 19.843 2.277 1.814 98.606 1.001 

1982/84 21.254 2.501 1,927 104.478 1.010 

1985/87 20.023 2.547 1,952 107.787 1.186 

1988/90 22.345 2.699 1,968 101.419 1.280 

1991/93 23.480 2.787 1.927 113.677 1.240 

Fonte: IBGE. 

Esse foi um desempenho bastante satisfatorio e, em boa parte, deve ser 

atribmdo ao eficiente trabalho desenvolvido pelos institutos de pesquisa 

agronomica de Sao Paulo, como o Instituto Agronomico de Campinas, o 

Institute Biologico e a Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", em 

Piracicaba. A EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 

criada em 1973, tambem teve alguma contribui^ao para essas melhorias de 

produtividade. 

De modo geral, as culturas que tiveram as mais expressivas expansoes de 

rendimentos fisicos foram aquelas com significativos crescimentos de area 

cultivada. Os casos mais claros sao os da cana-de-a^ucar, laranja e soja. 

Evidentemente, a variavel tecnologica nao e a unica a afetar a composigao da 

produ^ao agricola em uma determinada regiao. 

O estudo SEPLAN-FIPE, realizado em 1993, chegou as seguintes taxas de 

crescimento dos rendimentos por unidade de area para as principais culturas 

durante 1973/91: 

Cana-de-agucar : + 2,29% ao ano 

Milho : + 2,21% ao ano 

Soja : + 1,60% ao ano 

Laranja ; + 1,19% ao ano 

Cafe : 0,25% ao ano 
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Portanto, novamente, tres dessas culturas cana, soja e laranja foram as que 

apresentaram maiores crescimentos de area durante 1973/91..O milho teve 

um crescimento de area mais modesto, de 0,97% ao ano, enquanto o cafe teve 

declinio de area cultivada de -1,27% ao ano. 

AS CAUSAS DAS MUDANgAS NA AGRICULTURA 

PAULISTA 

As mudangas na composigao da produgao agncola paulista nos ultimos trinta 

anos foram, como acima documentadas, bastante expressivas. A area cultivada 

total nao teve maiores altera^oes, mas as principais atividades se alteraram. A 

nao alteragao da area total cultivada indica que o sistema agncola pode 

aumentar sua produ^ao apenas mediante aumentos de produtividade dos 

fatores de produ^ao. Passa-se, desse modo, de um padrao de crescimento 

extensive para um outro, inteiramente diferente, de crescimento intensive. 

As principais causas para essas expressivas mudangas na composigao agncola 

paulista podem ser listadas como sendo as seguintes: 

a) o padrao diferenciado, entre culturas, da gera^ao de inovagoes tecnologicas 

pelo sistema paulista de pesquisa agropecuaria. Este e composto pelo 

Institute Agronomico de Campinas, o Institute Biologico e o Institute de 

Zootecnia, entre os principais, todos eles pertencentes a Secretaria da 

Agricultura do Estado de Sao Paulo. Empresas privadas dele tambem fazem 

parte; 

b) a expansao do mercado internacional de produtos agncolas, principalmente 

nos anos sessenta e setenta. Postehormente, o protecionismo agncola dos 

paises industrializados foi diminuindo as oportunidades de mercado para os 

produtos agncolas brasileiros; 

c) uma politica cambial menos prejudicial as exportagoes agropecuarias. Isso 

teve imcio com a politica de minidesvalorizagoes cambiais em 1968 e 

prosseguiu ate meados dos anos oitenta, com algumas flutuagoes; 

d) a expansao da demanda interna de produtos agncolas, como resultado da 

aceleragao do crescimento economico brasileiro a partir de meados da 

decada dos sessenta ate o ano de 1980; 

e) a definigao e implementa^ao, a partir de 1975, do programa do alcool, como 

parte da politica mais ampla de substitui^ao de importa^oes do governo 

Geisel; 
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f) uma politica de credito agricola abundante e barato, em alguns momentos 

e circunstancias, com generosos subsidies. 

As culturas da soja, laranja e cana-de-a^ucar foram as mais favorecidas por 

esse conjunto de mudan^as economicas. Entre os produtos animais, o destaque 

ficou com a carne de frango. 

A soja e a laranja foram muito beneficiadas pelas variaveis (a), (b), (c) e (f). 

A cana-de-a^ucar, por sua vez, alem das variaveis (a) e (f), teve a sen favor a 

definigao do programa do alcool (HOMEM DE MELO &FONSECA, 1980), 

caracterizada como a variavel (e). Dificilmente a cana-de-a^ucar teria tido a 

enorme expansao da sua area cultivada nao fossem os incentivos concedidos 

pelo governo para sua utiliza^ao como materia-prima na produgao de alcool 

combustivel. 

O crescimento da produ^ao de came de frango em Sao Paulo foi o resultado 

da combina^ao dos efeitos das variaveis (a), (d) e (f), incluindo a expansao de 

sua materia-prima basica, o milbo. Esta cultura, como visto na se^ao anterior, 

foi capaz de se manter como uma importante atividade agrfcola em Sao Paulo. 

No caso da carne de frango, a variavel tecnologica (a) deve-se, muito mais, a 

atua^ao das empresas privadas. Estas, com as inovagoes em genetica, 

alimentagao e sanidade, trouxeram enormes progresses na produgao de 

frangos. 

Um ponto importante a ser observado e que a agropecuaria paulista 

apresentou, em um penodo relativamente curto, drasticas mudangas em sua 

composi^ao da produ^ao. Ela assim o fez em resposta a variavel tecnologica 

(a), as variaveis de mercado e a politica governamental. A agropecuaria 

paulista continua sendo um sistema de produgao com um bom grau de 

diversifica^ao, ao contrario de alguns outros Estados, como os produtores de 

graos (Rio Grande do Sul, Parana, Goias e Mato Grosso). 

O FUTURO AGRICOLA PAULISTA: AS PRINCIPAIS 

variAveis 

De maneira semelhante a analise desenvolvida no item imediatamente 

anterior, as seguintes variaveis economicas podem ser mencionadas como 

influenciadoras da aloca^ao de recursos na agropecuaria paulista nos proximos 

cinco a dez anos: 

a) O crescimento da economia mundial; 

b) O acordo agricola da Rodada Uruguai do GATT; 
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c) O imcio do NAFTA e do MERCOSUL; 

d) A politica cambial brasileira; 

e) A abertura da economia e os pre^os de insumos usados na produ^ao; 

f) O controle da inflagao e a retomada do crescimento da economia brasileira; 

g) Futuras inova^oes tecnologicas. 

A seguir analisaremos os efeitos dessas sete variaveis, sendo algumas delas em 

maior detalhe. 

Com relagao a economia mundial, as evidencias sao claras e indicam a 

retomada do crescimento economico a partir do ano de 1994. O Grafico 2 

mostra isso, com os dados e estimativas do Fundo Monetario Internacional. 

Finalmente, neste ano de 1995 a economia mundial crescera mais do que a 

taxa observada em 1989, o ultimo ano antes da recessao economica. 

GRAFICO 2 

TAXAS DE CRESCIMENTO DA ECONOMIA MUNDIAL, 1989/95 

(em %) 
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Como analisado anteriormente, os oito principais produtos da agropecuaria 

paulista sao: cana-de-agucar, milho, laranja, soja, cafe, came bovina, leite e 

frangos. A retomada do crescimento mundial, inclusive contando com alguma 

recuperagao de pregos internacionais, beneficiara, principalmente, laranja, 

carne bovina, carne de frango e soja, por meio do aumento da demanda por 

nossas exportagoes. 

Cafe e agucar, por terem menores elasticidades-renda, serao um pouco menos 

beneficiados, mas, ainda assim, terao seus mercados ampliados. Caso o 

programa do alcool nao deslanche nos proximos anos, o que nos parece o mais 

provavel, o mercado internacional de agucar assumira um papel, mais 

importante para os produtores paulistas. Atualmente, a cota^ao do a^ucar no 

mercado internacional, da ordem de US$ 320/t, e bastante remuneradora. Essa 

atividade, entretanto, sem o programa do alcool, nao mais sera o carro-chefe 

da agropecuaria paulista, no contexto de apresentar taxas extremamente 

elevadas de crescimento da area cultivada. 

s A 
E necessario esclarecer isso um pouco mais. E ate possivel que os proximos 5 

a 10 anos tenham ainda espa^o para um razoavel, mas nao elevado, 

crescimento da produ^ao de cana-de-a^ucar. Parte desse crescimento sera 

atendido por uma maior area cultivada e, uma outra parte, por incrementos 

de produtividade. 

Desta vez, todavia, a origem do crescimento da cultura da cana-de-agucar sera 

o produto a^ucar e nao o alcool. As demandas interna e externa de a^ucar 

deverao crescer. A demanda interna de agucar sera considerada mais adiante 

neste trabalho, mas ja se pode dizer que a taxa futura de crescimento da 

demanda interna de a^ucar e da ordem de 3,0 a 3,5% ao ano. 

Quanto a demanda externa, alem do aspecto favoravel da retomada do 

crescimento economico mundial, esta o tambem favoravel efeito da finaliza^ao 

da Rodada Uruguai do GATT. O acordo obtido, se nao foi o ideal, pelo menos 

mostrou o caminho das redugoes do protecionismo agncola do mundo 

industrializado. 

Esse caminho, durante os proximos seis anos, envolvera: a) redugao de 24-36% 

das tarifas de importa^ao de produtos agncolas, b) redu^ao de 13-20% nos 

subsidies a produ^ao domestica, c) redugao de 24-36% dos subsidies as 

exportagoes agncolas, e d) redu^ao de 14-21% das exporta^oes subsidiadas. 

Os principais efeitos desfavoraveis do protecionismo agncola dos paises 

industrializados ate agora foram as conseqiientes redugoes das cotagoes 

internacionais (HOMEM DE MELO et alii, 1993) e as restrigoes de acesso aos 

seus mercados. Desta vez, com uma gradual diminuigao desse protecionismo, 

deve-se esperar alguma recuperagao dos pre^os internacionais. 
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Os produtos da agropecuaria paulista que mais serao favorecidos com essa 

elevagao de precos sao o agucar, came bovina, de frango, como produtos de 

exportagao, e o leite (e derivados), como produtos de importagao. 

No contexto do MERCOSUL, que foi plenamente implementado a partir de 

01 de janeiro ultimo, os efeitos na agropecuaria paulista nao serao grandes. 

Isso se deve ao sen perfil produtivo, menos dependente da produgao de graos 

e de frutas de clima temperado. Milho e leite, no lado de nossas importagoes 

dos outros tres paises, e a^ucar, came de frango e laranja, no contexto de nossas 

exportagoes, serao os produtos mais afetados. No contexto do NAFTA, os 

efeitos na agropecuaria paulista tambem nao deverao ser grandes. A laranja e 

o produto com alguma possibilidade de prejuizo, em fun^ao do mercado 

norte-americano. 

Uma outra variavel relacionada ao setor extemo brasileiro e a taxa de cambio 

real, conforme mostra o Grafico 3. Aqui o panorama e bastante desfavoravel 

para os produtos da agropecuaria paulista, em especial apos a introdugao da 

re forma monetaria em julho de 1994. Os mveis de nossa taxa de cambio real 

ao final de 1994 eram os com maior valoriza^ao desde o imcio dos anos 80 (e 

do imcio do ano de 1990, ao final do governo Sarney). 

GRAFICO 3 

EVOLUgAO DA TAXA DE CAMBIO REAL EM DOIS CRITERIOS DE 

MENSURAgAO, 01/1988 10/1994 (1985 = 100) 
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Apenas entre julho e dezembro de 1994, com a nossa nova moeda, a preciagao 

em termos reals foi superior a 30%. Isso, e mais uma drastica (e equivocada) 

redugao das tarifas de importagao de produdos agncolas de modo geral, 

significa um impacto negative bastante acentuado na agropecuaria brasileira 

(e paulista, tambem). 

A aprecia^ao do Real, se nao revertida logo, trara efeitos desfavoraveis 

significativos a agropecuaria paulista. Os seus oito principals produtos 

cana-de-a^ucar, milho, laranja, soja, cafe, carne bovina, leite e frangos - ou sao 

produtos de exporta^ao ou competem com as importa^oes. Entretanto, e dificil 

prever uma desvaloriza^ao real no curto prazo, em fungao de sua importancia 

na politica antiinflacionaria. O fato e que os setores de comercio exterior sao 

os que estao arcando com os custos dessa politica antiinflacionaria. 

Com rela^ao a variavel pregos de insumos agncolas, as modificagoes recentes 

tern sido favoraveis a obten^ao de expressivas redu^oes nos custos variaveis 

medios de produgao na agropecuaria paulista. A Tabela 5 mostra a evolu^ao 

dos indices de pre^os reals de diversos insumos agncolas no Brasil durante 

1990-1994, do Indice Total de Pre^os Pagos (IPP), do Indice de Pregos 

Recebidos (IPR) e da Relagao de Trocas. 

TABELA 5 

INDICES DE PREgOS REAIS DE INSUMOS AGRICOLAS NO 

BRASIL, 1990-1994 (1990 = 100) E RELAgAO DE TROCAS 

Anos Sementes Fertilizantes Agrotoxicos Servigos Combustiveis 

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1991 114,7 92,1 104,5 86,3 99,7 

1992 106,4 86,1 104,8 104,4 130,5 

1993 97,6 70,5 92,7 88,2 126,5 

1994(1° sem.) 97,0 65,8^ 85,5 73,3 112,0 

Anos Mao-de-Obra 
____ 

IPR IprTirr^- 

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 

1991 108,7 99,2 101,2 102,0 

1992 89,7 98,6 101,5 102,9 

1993 83,6 87,3 107,5 123,1 

1994(1° sem.) 77,9 80,2 106,1 132,3 

Fontes: Agroanalysis e Conjuntura Econdmica. Deflator, IGP-DI. 
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A coluna IPP da Tabela 5 mostra que ocorreram expressivas redu^oes dos 

pre^os de insumos durante 1990-94. Entre os extremes, a redugao foi de 19,8%. 

Destacam-se as redugoes dos pregos de fertilizantes e defensivos. A excegao 

foi o prego dos combustiveis, que e administrado pelo governo federal, e apesar 

da queda verificada no prego internacional do petroleo."^ 

As duas ultimas colunas da metade inferior da Tabela 5 mostram que o periodo 

1990/94 teve um pequeno aumento do IPR - Indice de Pregos Recebidos - e, 

principalmente nos dois ultimos anos, um acentuado aumento da relagao de 

trocas. Isto significa que os produtores estao tendo os insumos relativamente 

barateados na comparagao com os produtos agncolas. Todos os produtos da 

agropecuaha paulista sao com isso beneficados, mediante redugoes em seus 

custos medios de produgao. 

A drastica redugao da nossa taxa de inflagao, a melhoria do poder aquisitivo 

da populagao consumidora e o aumento da atividade economica foram as boas 

noticias para a agropecuaria brasileira no segundo semestre de 1994. Esses 

eventos significam um alargamento do mercado interno para os produtos 

agncolas. Isso assume grande importancia no momento atual de forte 

apreciagao real de nossa moeda, no sentido de atuar como um fator de 

compensagao. Esse aumento da demanda interna de produtos agncolas no 

segundo semestre de 1994 foi observado, principalmente, nos casos de carnes, 

leite, graos, frutas e verduras. 

Para os proximos anos, consolidada a redugao inflacionaria, aparece, com 

maior probabilidade, a retomada do crescimento da economia brasileira. Em 

conseqiiencia, surge a indagagao: o que ocorrera com a demanda interna de 

produtos alimentares? 

A Tabela 6 mostra nossas estimativas para as taxas de crescimento da demanda 

interna de alimentos nos proximos anos, com as seguintes pressuposigoes: a) 

uma taxa de crescimento da economia de 5,0% ao ano; b) uma taxa de 

crescimento populacional de 1,8% ao ano; c) um maior crescimento de renda 

para as farmlias mais pobres. 

O resultado para o conjunto "Alimentagao" e de um crescimento anual medio 

de 4,40%. Essa e uma taxa agregada bastante boa e sinaliza que deveremos ter 

um expressivo aumento do mercado interno de produtos alimentares. 

3. Entre 1990 e o primeiro semestre de 1994 o prego do petroleo (oleo cru-arabe leve) caiu 34% no 
mercado internacional (em dolares). 
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TABELA 6 

ELASTICIDADES-RENDA DA DEMANDA DE PRODUTOS 

ALIMENT ARES NO BRASIL E TAXAS DE CRESCIMENTO DA 

DEMANDA DE ALIMENTOS 

Produtos- 
Elasticidades-Renda 

Valor Medio Intervalo 

Taxas De 
Crescimento 

(%) 

Alimentagao-Total 0,69 0,22/1,64 4,40 

Soja 1,33 0,07/2,59 6,50 

Frutas-Total 1,28 0,2414,77 6,50 

Leite e Derivados 1,10 0,25/5,28 5,90 

Came Bovina 0,99 0,25/3,84 5,60 

Embutidos/Enlatados 0,99 0,27/4,59 5,60 

Legumes e Verduras 0,81 0,24/3,32 5,00 

Carne de Frango 0,72 0,24 /3,40 4,55 

Batata 0,69 0,25 lb,70 4,40 

Milho 0,65 0,46/0,84 4,40 

Ovos 0,51 0,23 /1,81 3,80 

Derivados de Trigo 0,47 0,24 /1,90 3,65 

Came Suma 0,29 0,17/0,50 3,05 

Cafe 0,29 0,17/0,43 3,05 

Agucar e Derivados 0,29 0,16/0,44 3,05 

Arroz 0,24 0,08/0,39 2,90 

Feijao -0,10 -0,9/-0,13 1,55 

Mandioca e Derivados -0,36 -0,20/-0,90 0,08 

Fontes: HOMEM DE MELO et alii, (1988) e BENEVENUTO & SOUZA (1994). 

O restante da Tabel.a 6 mostra as taxas pre vistas de crescimento das demandas 

internas dos varios produtos alimentares. Esses produtos podem ser 

classificados em tres grupos: 

a) ALTO CRESCIMENTO: soja, frutas, leite/derivados, came bovina, 

embutidos/enlatados, legumes/verduras, came de frango, batata e milho; 

b) MEDIO CRESCIMENTO: ovos, derivado de trigo, came suma, cafe, 

a^ucar/derivados e arroz; 

c) BAIXO CRESCIMENTO: feijao e mandioca/derivados. 

A agropecuaria paulista esta relativamente bem posicionada quanto aos 

produtos com alto potencial de crescimento. Entre sens oito principais 

produtos estao soja, leite, laranja, came bovina, came de frango e milho. Batata 
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e legumes/verduras tambem tem alguma importancia na estrutura produtiva 

de Sao Paulo. 

Finalmente, a ultima variavel a set considerada e o ritmo de inova^oes 

tecnologicas. Sua importancia esta em aumentar nossa capacidade 

competitiva no mercado internacional e em contribuir para a redugao dos 

pre^os internos de produtos alimentares. Isso se da pelo aumento da 

produtividade dos fatores de produgao e conseqiiente redu^ao dos custos 

medios de produgao. 

A Tabela 7 mostra as evolugoes dos indices de produ^ao, da area plantada e 

da produtividade de um conjunto de vinte culturas no Brasil durante o penodo 

1988/94. Os numeros entre parenteses na coluna referente a produtividade 

correspondem aos valores de produtividade expresses em dolares (de 1988) 

por hectare plantado. Os anos de 1990 e 1991 foram c lima tic amente 

desfavoraveis. As principais conclusoes a partir dos dados da Tabela 7 sao as 

seguintes: 

TABELA 7 

EVOLUgOES DOS INDICES DE PRODUgAO, DA AREA TOTAL 

PLANTADA EDA PRODUTIVIDADE AGRICOLA NO BRASIL 

DURANTE 1988/94 (1988 = 100) 

Anos Produgao Area Plantada Produtividade 

1988 100,00 100,00 100,00 (361,38) 

1989 107,42 99,42 108,05 (390,46) 

1990 94,23 90,52 104,10 (376,16) 

1991 94,23 90,44 104,19 (376,55) 

1992 103,16 90,52 113,95 (411,84) 

1993 103,33 87,62 117,93 (426,19) 

1994  111,68  91,33 122,28 (441,91) 

Fonte: IBGE, nossa elaboragao. 

a) o desempenho da produ^ao fisica foi um tanto irregular. Em termos anuais 

medios, entretanto, a sua taxa de crescimento ficou proxima a do 

crescimento populacional de 1,80% ao ano; 

b) existiu um claro declmio, de cerca de 10%, na area plantada total na 

agricultura brasileira, a partir de 1989; 

c) desconsiderando-se os anos de 1990 e 1991, climaticamente desfavoraveis, 

pode-se verificar um sistematico aumento da produtividade fisica (kg/ha) a 

partir de 1988. Em termos anuais medios, o crescimento da produtividade 

foi da ordem de 3,50% ao ano, uma taxa bastante expressiva. 
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Esse favoravel desempenho da produtividade em nossa agricultura resulta de: 

a) adogao, pelos agricultores, de novas e melhores tecnicas de produgao e de 

insumos, geradas (os) pelas institui^oes publicas e empresas privadas, e b) 

utilizagao mais intensiva de insumos, como resultado do barateamento de sens 

pre^os reals. 

A implicagao economica disso e muito favoravel para nossa agricultura. Nos 

ultimos seis anos ocorreu uma redu^ao da ordem de 30 a 35% no custo variavel 

medio em nossa produ^ao agricola. Isso e um estfmulo ao aumento da 

produgao, pois aumenta a lucratividade, e permite uma travessia menos 

traumatica das nuvens tempestuosas do horizonte macroeconomico, 

provocadas pela forte aprecia^ao da nossa nova moeda. 

A agropecuaria paulista faz parte desse contexto de aumento de produtividade 

da terra. Sens principals produtos - cana-de-agucar, milho, soja, laranja, cafe, 

carne bovina, carne de frango e leite - estao tendo menores custos de produ^ao, 

pelos aumentos de produtividade e pelas redugoes ja ocorridas nos pregos dos 

insumos utilizados. 

comentArios finais 

As transformagoes ocorridas no perfil produtivo da agropecuaria paulista nos 

ultimos trinta anos foram grandes. Ela, gradativamente, foi ajustando sens 

recursos na dire^ao da agricultura de exporta^ao, principalmente laranja e soja, 

e na cana-de-agucar, conseqiiencia da enfase governamental no programa do 

alcool. 

Agora as circunstancias estao se alterando. O programa do alcool nao tern 

mais a mesma prioridade anterior, enquanto que a agricultura de exporta^ao 

e a que compete com as importagoes enfrentam dois grandes problemas: a) a 

forte aprecia^ao real de nossa taxa de cambio, e b) as drasticas redu^oes das 

tarifas de importa^ao de produtos agncolas ocorridas a partir de 1990. 

Isso, por si so, ja sao indica^oes de que a agropecuaria paulista devera passar 

por novas mudan^as em sen perfil produtivo nos proximos 5 a 10 anos, vis to 

que algumas das variaveis que alavancaram sen crescimento nos ultimos trinta 

anos nao mais estao presentes. 

De outro lado, algumas variaveis estao com tendencias mais promissoras: a) 

um maior crescimento da demanda de produtos agncolas no mercado 

internacional; b) um maior crescimento da demanda interna de produtos 

agncolas; c) quedas nos pregos de insumos agncolas; e d) um bom ritmo de 

aumento da produtividade da terra. 
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Uma maior facilidade nas novas mudan^as na estrutura produtiva da 

agropecuaria paulista seria obtida com o fortalecimento dos institutes de 

pesquisa. Isso seria uma necessidade nas decisoes futuras sobre aplica^ao de 

recursos publicos. 

A conclusao da analise conjunta das sete variaveis economicas influenciadoras 

do tipo e do ritmo de crescimento da agropecuaria paulista e de que existem 

condi^oes para a continuidade desse crescimento. Entretanto, ele devera set 

um crescimento mais balanceado entre culturas, assim como baseado em maior 

produtividade e menores custos. As culturas da laranja, cafe, soja e 

cana-de-a^ucar estarao mais limitadas em seu potencial de crescimento. As 

carnes, o leite, e o milho estarao em melhores condigoes. Novos produtos, 

principalmente voltados ao atendimento do crescente mercado interne, 

poderao surgir, como frutas, legumes e verduras. 
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