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1. Introdugao 

Duas das funpoes tradicionalmente definidas para o setor agncola ao 

longo do process© de desenvolvimento economico, isto 6, adequada produ- 

pao de alimentos e obtenpao de divises, aparecem de forma bastanfe destaca- 

da no quadro atual da economia brasileira. De um lado, a deiicada situapao 

do nosso balanpo de pagamentos, a partir de 1974, estabelece uma pressao 

sobre o setor agrfcoia pata a obtenpao de crescentes expedentes exportevpis. 

De outro lado, o debate que se efetuava sobre aspectos distributives do 

nosso desenvolvimento, a partir dos primeiros resultados do censo de 1970, 

tomou fmpeto com as dificuldades economicas a partir de 1974 e o questio- 

namento do proprio modelo de desenvolvimento at6 entao seguido. Nesse 

context©, passou-se a criticar a "excessiva" abertura da nossa economia, 

em detrimento de aspectos fundamentais do atendimepto do mercado 

interno, tais como a disponibilidade e prepo relative dos alimentos mals 

importantes para a parte da populapao com menores rendas. 

Esse quadro retrata a dupla pressao a que est^ sujeito o setor agncola 

brasileiro na presente conjuntura. Enquanto o aumento das exportapoes 

agrfcolas exige a ampliapao da base de recursos, a evolupao dos prepos de 

alimentos no mercado interno tern sido acompanhada como um indicador 

da distribuipao de renda real. No Curto prazo, pelo menos, uma melhoria 

no desempenho da produpao de alimentos deve afetar, atrav^s da exigencia 

de recursos, o desempenho do setor agrfcoia de exportapao, em termos de 

produpao e quantidade exportada1 Nao temos a pretensafo de apresentar 

solupoes definitivas a um problema bastante complexo e envolvendo ques- 

* Este trabalho foi apresentado no Semin^rio "Nova Ordem Internacional", pro- 

movido pelo Instituto Universit^rio de Pesquisas do Bio de Janeiro (IUPERJ), 

em Nova Friburgo, RJ, de 1 a 3 de dezembro de 1978. 

1 A considerapao do setor agrfcoia brasileiro dividido em dois subsetores, exports- 

veis e de mercado interno, 6 feita em Homem de Melo f 1978), baseando-se na 

expost^So ou nao-exposip§o a var iS vei second micas de natureza internacional. 

Outro trabalho recente, utilizando essa mesma divisSo do setor agrfcoia, 6o de 

Mendortpa de Barros e Graham (1978). 
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toes de natureza poh'tica; ao contr^rio, o nosso objetivo 6 mals modesto e 

voltado a uma discusscfo adicional sobre a agricultura na atual conjuntura 

e do uso de alguns instrumentos de poh'tica economlca. Assim, este trabalho 

esta dividido em duas partes principals: na primeira, procuramos caracterizar 

a questao das exportagoes agrfcolas em face do problema atual de nosso 

balango de pagamentos, enquanto que, na segunda parte, discutimos as 

implicapoes distributivas de um possfvel ajustamento do setor agn'cola a 

medidas estimuladoras de suas exportapoes. 

2. A Crise do Setor Externo e o Pen'odo 1974—77 

A situapao do balango de pagamentos inverteu-se, drasticamente, a 

partir de 1974, o primeiro ano em que o complete impact© da crise do 

petrbleo e conseqiiente deteriorizapao do nosso termo de troca, se fez 

sentir2. Um resumo das contas externas do Brasil 6 apresentado na Tabela 1. 

Alguns pontps podem ser imediatamente indicados: a) o acr6scimo de im- 

porta^des em 1974 foi superior a 100%, em relapSo a 1973, o que pode ser 

expiicado pela elevapao do prego de petrbleo e conseqiiente major dispendio 
e aumentos consider^veis nas importagoes de bens de capital e mat^rias- 

primas; b) as exportagoes estiveram sempre em elevagao no pen'odo, ao 

lado de importagoes quase qonstantes de modo a se chegar a um equih'brio 

na balanga comercial, em 1977; c) as magnitudes bastante elevadas do resul- 

tado liQuido da conta de capital, indicando o maior endividamento externo 

como um dos mecanismos do ajustamento no curto prazo. 

TABELA 1 
BRASIL: BALANQO DE PAGAMENTOS (US$ MILHOES) 

CONTAS 1973 1974 1975 1976 1977 
1. Comercial 7 4690 3499 2151 140 

1.1. Exportagoes 6199 7951 8670 10126 12139 
1.2. Importagoes -6192 12641 12169 12277 -11999 

2. Servigos e Transfer§nclas -1695 2432 3213 3913 4425 
3. Transagoes Correntes (1+2) 1688 7122 6712 6064 4285 
4. Capital (Ifquido) 3512 6254 6161 6989 4945 
5. Erros e Omissdes 355 68 399 128 200 
6.Saido (Deficit) 2179 936 950 1053 460 

Fonte: Conjuntura Econdmica e Ma/an e Luz f 1977) 

2 Nao queremos com isto dizer que o d6ficit comercial em 1974 foi inteiramente 

devido d conta do petrdleo. Peio contrArio, ainda que o valor da importapfio 

de combustfveis tenha quadruplicado, esse item das importagdes contribuiu 

com apenas um tergo do incremento total verificado (Malan e Luz, ,1977). 
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Transcorridos agora cinco anos, desde o prlrrleiro sinal desfavor^vel 

(outubro de 1973) com relapao a evolugao de nossas contas externas, 

pode-se anallsar com maior seguranpa a evolugao das nossas exportapoes e, 

de acordo com o nosso interesse no presente trabalho, p comportamento 

das exportapoes de produtos agrfcolas. Isto porque, a obtenc^o de resulta- 

dos positives em nossa balanpa comercial ao longo de um penodo razoavel- 

mente fongo3 6 o modo pelo qual se darci o solucionamento do problema 

externo de nosse economia. Adicionalmente, as exportapoes agncolas, 

aind- respondendo por algo como dois terpos da receita cambial brasileira, 

nao deveriam, em princi'pio, ser deixadas de lado em qualquer esforpo 

exportador. 

^ dentro desse espi'rito que a Tabela 2 apresenta as exportapoes brasi- 

leiras, no pen'odo 1973—77, desagregadas em exportapoes agrfcolas, de 

semi-manufaturados e de manufaturados. 

TABELA 2 

BRASIL: EXPORTAg6ES AG Rl'COLAS/SEM I-MANUFATURADOS 

E MANUFATURADOS, 1973-77 (US$ MILHOES)3 

TIRO 1973 1974 1975 1976 1977 

Agncolasb 3697 4006 4103 5135 6054 

{ 8,4) (2,4) (25,2) (17,9) 

Semi-manufaturados 476 917 849 842 1044 

(92,6) (-7,4) (-0,8) (24,4) 

Manufaturados 1465 2263 2586 2776 3845 

(54,5) (14,3) ( 7,3) (38,5) 

Total 6199 7951 8670 10126 12139 

(28,3) ( 8,9) (17,0) (19,9) 

Fonte: Conjuntura Econdm/ca, diversos numeros. 

a) Os numeros entre parenteses, abaixo das magnitudes das exportapoes, 

mostram as variapoes percentuais em relapao ao ano imediatamente 

anterior. 

b) 0 uhico ajustamento feito, para se chegar ao total de exportapoes 

agricolas, foi subtrair a exportapao de min^rios da de produtos bcisl- 

cos; o resultado, 6 claro, ligeiramente, sobreestima o total agncola. 

3 Ver tamb6m Malan e Lu2 (1977) 
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Alguns pontos bdsicos podem ser detectados: a) as exportagdes agncolas 

apresentaram crescimento em todos os anos do(perfodor mas seguindo urn 

padrao baistante Irregular; b) as exportapdes de manufaturados tamb^m apre- 

sentaram irregularidades no perfodo mas, excetuando-se apenas o ano de 

1976, mostram taxas de crescimento superior a dos produtos agncolas 

"in natura". Os anos de 1976 e 1976 foram de desempenho relativamente 

pior para esse grupo de produtos, a 16m de que nao se deve esquecer que o 

seu valor total exportado 6, parcialmente, influenciado pelo desempenho 

dos produtos manufaturados de origem agrfcola4. 

Ao analisarmos as exportapoes brasileiras, principalmente as agrfcolas, 

a partir de 1974, alguns aspectos adicionais merecem ser destacados. Em 

primeiro lugar, ainda que algumas alterapoes tenham ocorrido5, a base de 

nossa poh'tica cambial e comercial continuou inalterada. Assim, o sistema 

de minidesvalorizapSfcs continua em vigor, assim como o conjunto de me- 

didas de incentive as exportapoes de manufaturados, em que pese a intensi- 

ficapao das reapoes de varies pafses importadores. Entretanto, como aponta- 

do por alguns autores, utiiizando-se do conceit© de desvalorizapao efetiva, 

enquanto em 1974 a desvalorizapao do cruzeiro contra o conjunto das 

moedas de nossos principals parceiros comerciais esteve acima da regra da 

paridade do poder de troca, em 1975 e 1976, ela esteve v6rios pontos de 

porcentagem abaixo dessa mesma paridade6 Isso coincide com o desem- 

penho, Relativamente pior, das exportapoes brasileiras de manufaturados. 

Em segundo lugar, e dizendo respeito ao desempenho das exportapoes 

agrfcolas em valor, cabe verificar o comportamento dos prepos internacio- 

nais de nossos principals produtos. A primeira parte da d6cada dos 70 foi 

marcada por grandes elevapdes nos prepos de produtos primaries mas, 

aparentemente, o Brasil continuou a se beneficiar em termos de receita 

de divisas, mesmo ap6s 1974. Sem duvida, o casp de lembranpa mais f6cil 

e de maior impacto, foi o do caf6 em 1976 e 1977, com exportapSes proxi- 

mas a US$ 2.500 milhoes, contra US$ 934 milhoes, em 1975. O prepo 

m6dio do caf6 em gr§ios, exportado em 1976 foi 147% superior ao de 1975, 

com apenas 3% a mais na tonelagem exportada. r 

Nos Gr6fiPos 1 e 2 reproduzimos a evolupao, mes a mes, dps prepos 

4 Entre os principals estao o suco de laranja, 6leos vegetais, caf6 solOvel e carnes 

industrializadas. 

5 Veja Homem de Melo e Zockun (1977). A principal alterapffo foi com respeito 

a cr6dito subsidiado para as exportapdes de manufaturados. 

6 Veja Lemgruber (1976) e Homem de Melo e Zockun (1977). Em 1977 e 1978, 

essa situap£o parece ter se invertido, com uma desvalorizapao efetiva acima da 

paridade. 
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internacionais de seis produtos agrfcolas, cacau, caf^, apucar, soja, algodao 

e milho, produtos que nas suas diversas formas tem sido responsaveis por 

mais de 80% do valor das exporta<p6es agrCcolas nos ultimos anos7 As 

informagoes referentes a movimentos de pregos contidas nos dois gr^ficos, 

podem ser resumidasido seguinte modo: 

PERfODOS DE ALTA PERrODOS DE BAIXA 

Agucar 1974 1975 

Cacau 1973-74 e 1976 1975 

Caf6 1976-77 

Algodao 1973 e 1975-76 1974 e 1977 

Soja 1973-76 1977 

Milho 1974-76 

Apenas para se ter uma ideia da importancia, para o Brasil, dos pen'o- 

dos de elevagao de pregos Internacionais, dois casos podem ser isolados 

como exemplos: o aumento do valor da exportagao de agucar em 1974 

(mesmo com menor quantidade), correspondeu a 47% do incremento veri- 

ficado em nossa receita total de divisas. O caso do caf6, em 1976, foi mais 

marcante, pois o seu aumento em valor (tamb^m com menor quantidade) 

correspondeu a 100% do incremento total. Adicionalmente, como indicado 

por Malan e Luz (1977), a expansao da quantidade exportada de produtos 

agrfcolas, a partir de 1974, foi, basicamente, devida as exportagoes de soja 

(graos, farelo, 6leo). 

Por outro lado, as exportagoes agncolas neste ano de 1978 estao sen- 

do bastante prejudicadas pelas quebras nas safras da regiao centro-sul, 
principalmente atrav6s da redugao na produgao e exportagao de soja8 

Adicionalmente, o prego internacional de caf6 em outubrode 1978, corres- 

pondia a 50% do mesmo prego verificado em outubro de 1977 e durante 

quase todo aquele ano, comparagao esta que 6 feita apos a geada de agosto 

de 1978, no Brasil. Com esses acontecimentos negatives, o total das expor- 

tagoes brasileiras nao deveri ser muito diferente daquele alcangado em 

1977. Mais ainda, a queda do prego de caf6, no mercado internacional, 

6 uma clara indicagao da natureza tempor^ria de parte importante da nossa 

receita cambial nos anos de 1976 e 1977. Durante esses dois anos o Brasil 

teve uma adigao n5o esperada, de aproximadamente US$ 1.500 milhoes por 

ano, a sua receita cambial. 

7 O menos importante desses produtos 6 o milho que, altos, tem sido exportado 

de forma irregular ao longo dos anos. 

8 Em termos de balanpa comercial, deve-se levar em conta os efertos das reduces 

de safras nas importagdes de produtos agr(colas. 



106 

A esta altura, alguns coment^rios finals estao em ordem. Em primeiro 

lugar, nao parece haver duvidas de que resultados positives com as exporta- 

poes de manufaturados foram conseguidos nos ultimos anos, mesmo em urn 

quadro de crescimento economico relativamente pequeno nos pai'ses desen- 

volvidos. Em segundo lugar, as exportapoes agn'colas, excetuando-se o 

desempenho da soja e subprodutos, tern sido fortemente influenciadas por 

Prepos temporariamente favoraveis de alguns produtos importantes, como 

apucar, cacau e caf6. Em terceiro lugar, as poh'ticas cambial e comercial 

nao foram grandemente alteradas, em relapao ao perlodo anterior a 1974, 

continuando-se, com respeito a primeira, a seguir a regra da paridade do 

poder de troca. Provavelmente, esses dais primeiros acontecimentos permi- 

tiram que a poh'tica cambial passasse a ser utilizada, tamb^m, levando-se em 

conta as condipoes em que se efetuava o abastecimento do mercado interno 

de produtos alimentares, assunto que discutiremos a seguir. 

3. Aspectos Distributives de um Possivel Ajustamento 

Em que pese os resultados positives at^ agora obtidos, a natureza 

temporaria dos ganhos com alguns importantes produtos, assim como as 

evidencias que tern sido apresentadas nos ultimos anos, mostrando a pena- 

lizacao sofrida pela agricultura em nossa poh'tica comercial do apos-guerra9 

sao razoes justificando a considerapao de medidas estimuladoras das expor- 

tapoes agncolas visando, nao s6 o problema do balanpo de pagamentos, mas, 

tamb£m, o proprio desenvolvimento do setor agrfcoia. Nessa direpao esta- 

riam medidas como uma desvalorizapao do cruzeiro em uma maior magnitu- 

de e/ou a isenpao (credito) de impostos indiretos nas transapoes externas 

com produtos "in natura"10 

Aceitando a consequencia dessas medidas, como alterando o prepo 

relative entre produtos agncolas export^veis e aqueles tipicamente de mer- 

cado interno, a previsao economica seria de expansao do primeiro, inclusive 

atrav(§s da utilizapao de recursos originarios do subsetor agrfcola dom^stico. 

Como ja mencionado, isso tenderia a afetar negativamente, o desempenho 

deste ultimo (produpao e prepos), com conseqiiencias desfavor^veis em ter- 

mos distributives. Em funpao da gravidade de um resultado dessa natureza, 

procuraremos, a seguir, verificar o comportamento de alguns prepos rela- 
tives nos ultimos dez anos, exatamente aqueles considerados de maior 

abertura ao exterior. 

9 Veja, por cxemplo, Veiga (1975), Zockun et alii (1976) e Pastore (1977). 

10 A Agi icultura tem sido considerada, por nmiitos, como importantG na solupao 

da crise externa. Veja Malan (1976), Homem de Melo e Zockun (1977) e Men- 

donpa de Barros e Graham (1978). 
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Como se sabe, a segunda metade da d^cada de 60 apresentou dois 

acontecimentos importantes relacionados ao setor externo de nossa econo- 

mia: a) a Introdupao do sistema de minidesvalorizagoes cambials (em 1968) 

e, b) o im'cio cteum perfodo favorcivel dos termos de troca, inclusive quanto 

ao comportamento de pregos internacionais de produtos agncolas. Estes 

dois acontecimentos favoreceram o setor agrfcola de exportapao, o primeiro 

reduzindo o risco envolvido na remuneragao real, e o segundo, elevando 

essa remunerapao real, pelo menos para alguns produtos. Desse modo, as 

conseqtiencias alocativas na agricultura seriam semelhantes as descritas 

acima para a introdupao de medidas estimuladoras as exportacoes agncolas, 

isto elevapao do prepo dos produtos exportciveis em relapao aos de merca- 

do interno. 

Na Tabela 3 procuramos retratar a evolupao da relapao de trocas 

agricultura-industria no perfodo 1966—75, parte consideravel do qual 

inclui os anos com termos de troca externo bastante favor^veis. A primeira 

coluna apresenta essa relapao de trocas, com base apenas em produtos 

tipicamente transacionados no mercado interno, todos eles produtos alimen- 

tares, enquanto que as duas outras coiunas consideram essa evolupao para os 

produtos de mercado externo, estes ultimos dlvididos em duas categorias. 

Pode-se perceber, com esses dados, que em 1969 inicla-se uma fase favoravel 

para a relagao de trocas dos dois grupos de produtos de exportacao, fase 

esta que ainda perdurava em 1975. For outro lado, o prepo relative dos 

produtos de mercado Interno comega a se elevar em 1970 e apenas em 

1975 se estabiiiza. Deve-se lembrar, tambem, que a maior parte do perfodo 

considerado na Tabela 3 corresponde aos anos de elevado crescimento 

economico e, portanto, maior crescimento da demanda de alimentos11 

Assim, a eyolwgao dos pregos de alimentos no mercado interno estaria 

sendo afetada, de modo importante, tanto pela oferta como pela demanda 

desses produtos. 

Visando complementar as informagoes da Tabela 3 e detectar as 

possfveis alteragoes ocorrendo na composigao da produgao agrfcola bra- 

si leira, a Tabela 4 mostra as taxas de crescimento da produgao de 14 produ- 

tos incluindo tanto aqueles voltados ao mercado internacional, como aque- 

les tipicamente de mercado interno (arroz, feijao, mandioca, batata, cebola 

e tomate), para a d^cada completa dos 60 e os dez anos de 1967/76. Este 

ultimo seria o perfodo de pregos internacionais favor^veis para alguns 

produtos e onde as alteragoes na composigao da produgao teriam que ser 

observadas. 

11 Devemos explicitar que estamos assumindo que os pregos dos produtos de 

mercado interno sao afetados pelos de mercado externo, mas que o inverse nSo 

se realiza, em face da demanda externa altamente el^stica destes Oltimos, pelo 

menos para o grupo mercado externo I. 
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TABELA 3 

EVOLUQAO DA RELAQAO DE TROCAS 

AGRICULTURA-INDUSTRIA 

1966-75 (1948 = 100), MdDIA MdVEL TRIENAL1 

A K1 /"V MERCADO MERCADO MERCADO 
ANO 

INTERNO2 EXTERNO I3 EXTERNO II4 

1966 105,8 71,6 80,5 
1967 107,1 68,6 74,8 
1968 104,0 66,9 76,8 
1969 98,3 67.4 81,2 

1970 100,8 71,6 86,4 

1971 103,1 76,7 93,5 
1972 118,9 90,4 105,4 

1973 130,6 98,0 114,9 
1974 138,8 101,3 125,7 

1975 137,9 102,2 147,2 

Fonte: Dados originais. Institute de Economia Agrfcola e Conjuntura 

Economica. 

1. IVtedia movel trienal da razao entre prepos recebidos pelos agricultores de 

Sao Paulo e o mdice de pregos de produtos industrials (Indice 18 da Con- 

juntura Economica). 

2. Produtos: Batata, mandioca, arroz, feijao, cebola, ovos, sumos e leite. 

3. Produtos: algodao, soja, amendoim, mamona e ch5. 

4. Produtos: os cinco de I mais caf6, cana, laranja e banana. 

A comparapao das taxas madias anuais de crescimento nos dois pen'odos 

mostra declfnios em 1967/76, para os produtos alimentares arroz, feijao, 

mandioca, batata e tomate. As taxas dos quatro primeiros estci abaixo 

mesmo do crescimento populacional, sendo os casos de feijao e mandioca 

bem mais desfavor^veis, pois apresentam valores negativos prbximos a 

2,0% ao ano12. Como, para esses produtos, o total da produpSo brasileira 6 

urn bom indicador da disponibilidade total para consumo, visto que impor- 

tapoes desses produtos sao relativamente pouco importantes, o declmio no 

consumo "per capita" desses alimentos foi bastante elevado. 

Os resultados obtidos por Mendonpa de Barros e Graham (1978) tendem 

12 £ provdvel que se inclufssemos o ano de 1977, esses resultados seriam um pouco 

menos desfavor4veis. 
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TABELA 4 

TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUgAO AGRICOLA 

BRASILEIRA - 13 PRODUTOS 

1960/69 e 1967/761 

PRODUTOS 1960/69 1967/76 

Arroz 3,23a 2,47* 

Feijao 4,19a -1,96a 

Mandioca 6,07a -1,86a 

Batata 4,34a 1,34b 

Cebola 3,48a 4,77a 

Tom ate 8,23a 5,11a 

Milho 4,75a 3,55a 

Amendoim 7,74* -6,80a 

Banana 4,36* -2,39b 

Soja 16,39a 35,03a 

Caf6 -6,94a -0,17b 

Cana 3,63a 3,56a 

Algodao 1,61b -1,99b 

Fonte: Homem de Melo (1978) 

1 A letra a indica signlficancia ao m'vel de 5% e b indica nao- 

significancia. Cafe, 1960/69 e 1967/75. 

a confirmar essa deteriorapao no pen'odo mais recente. Trabalhando com a 

oferta interna de calorias fornecidas por arroz, feijao, mandioca, batata e 

trigo, esses autores concluem que a disponibilidade Interna "per capita" de 

calorias caiu entre 10 e 20%, a partir de 1971. Parece-nos, entretanto, que i 

ao incluir o trigo, esses resultados subestimam a queda "per capita" jei 

que, nesse pen'odo, a produ<?ao dom^stica de trigo aumentava a taxas extre- 

mamente elevadas13
( gragas ao piano de substituipao de importapoes desse 

produto havendo, portanto, uma parcial substituipao na origem do produto 

consumido. Adicionalmpntp M^nHonya dp Rarrps e Graham (1978) indicam 

qug-^o custo real por caloria praticamente dobrou a partir de 1971, resultado 
hitftantp rayn^v/Pl na presenpa He demandas internas com baixas elasticidades- 

13 A taxa de crescimanto da produp^o dom6stica de trigo, no perfodo, foi de 

14%, portanto murto acima do aumento da demanda intensa. 
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pre^o. A evolupao de alguns pregos reais de allmentos importantes est^ mos- 

trada nos Gr^ficos 3 e 4, podendo-se observar, al6m de uma acentuada 

instabilidade14 uma tendencia de etevagao, em alguns casos bern marcantes, 

parecendo existir uma reversao apenas em 1977. 

A esta altura acreditamos ser util a Introdugao de Informagoes mais 

especi'ficas a respeito da importancia do componente alimentagao no orga- 

mento familiar entre classes de renda. Com os dados da Tabela 5, pode-se 

perceber a grande importancia relativa dos gastos com alimentagab para a 

classe de menor renda na amostra (0/2 salaries mmimos) e a diminuigao 

do peso desse componente, a medida que caminhamos para classes de renda 

mais elevadas. Fica assim evidente a importancia em termos distributivos, no 

lado do dispendio, da evolugao dos pregos dos produtos inclui'dos no 

componente alimentagao^® Como a evolugao dos pregos agrtfcolas, a 

TABELA 5 

COMPORTAMENTO DAS PONDERAQOES DOS COMPONENTES 
DO IIMDICE DO CUSTO DE VIDA ENTRE CLASSES DE RENDA1 

ITEM 

Alimentagab 

Habitagao 

Despesas Pessoais 

Transportes 

Vestuario 

Saude 

Educagao 

Fdnte: Institute de Pesquisas Economicas - Indice de Custo de Vida. Pes- 

quisa de Orgamentos Familiares, 1971. 

1. Os numeros indicadores de classes de renda referem-se a sal^rios-mmi- 

mos. As proporgoes das famflias, em cada classe sao: 0/2 : 8,7% - 

2/6 - 46,9% 6/10 - 20,6% e 10/33 - 23,8%. 

0/2 2/6 6/10 10/33 

51,4 43,5 36,3 26,6 
23,1 22,7 20,7 20,5 
11,2 13,6 16,4 18,9 
4,4 6,3 8,2 11,1 
4,1 6,4 8,6 8,7 
4,6 5,3 6,2 7,8 
1,2 2,2 3,6 6,4 

14 

15 

A maior instabilidade de pregos dos produtos de mercado inter no, em relagSo 

aos de mercado externo, 6 evidenciado em Homem de Melo (1978). Isso pode 

ser uma forga tendendo a alterar a composigfib da produgSo agrfcola brasileira, 

na direg§o dos export^veis, em fungfio do menor risco de pregos. 

Willianson (1977) analisou, para os Estados Unidos nos OKimos 80 anos, a ques- 

tio da evolugao do prego reiativo dos bens salariais "estrat6gicos" e a desiguaida- 

de em termos de disp&idio. 
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partir de 1969, foi de alta em relagao aos industrials, como evidenciado 

na Tabela 1 em termos de prepos recebidos pelos agpicultores, terfamos as 

condipoes necessirias para que a distribuipao CTe renda, em termos de dis- 

pendio, fosse negativamente afetada. 

A constatapao de elevapao dos prepos agr(colas em relapao aos indus- 

trials, o primeiro ao nfvel de produtores, 6 confirmada ao m'vel de prepos 

por atacado, conceitos de oferta global e disponibilidade interna da Conjun- 

tura Economica. Enquanto os prepos recebidos pelos agricultores sao prova- 

velmente determinados mais livremente no mercado, tanto os prepos no ata- 

cado como os no varejo, estes ultimos usados para o ceilculo do mdice do 

custo de vida, parecem ser (e ter sido durante 1969/76) muito mais influen- 

ciados por tabelamentos governamentais, fato que contribuiria para subes- 

timar as pressdes altistas que estivessem ocorrendo. 

Ei claro que conclusdes definitivas sobre o impacto distributivo, atra- 

ves do dispendio, dessas alterapoes em prepos relativos, no pen'odo 1969/76, 

s6 poderao ser obtidas com conhecimento dos pesos dos diversos compo- 

nentes do mdice do custo de vida, como os da Tabela 5 para Sao Paulo, 

assim como do comportamento dos indices de prepos desses diferentes 

componentes e do crescimento verificado nas rendas nas diversas classes. 

Urn exame inicial da evolupao dos Cndices de prepos para Sao Paulo, Rio de 

Janeiro e Curitiba, estes dois ultimos publicados em Conjuntura Economica, 

indica que, apesar do mdice do componente atimentapao ter se elevado mais 

que o mdice em todos os anos desse pen'odo, a evolupao dos prepos de 

outros componentes tiveram efeitos compensatbrios em termos distributi- 

ves. Urn exemplo 6 o dos prepos de habitapao (aluguel) e artigos de residen- 

cia, que em todos os anos ficaram bem aqu6m do Cndice geral e beneficiando 

relativamente mais as classes de menor renda, caso os pesos da Tabela 5 

sejam validos para as demais cidades. Exatamente o inverse ocorreu com o 

componente despesas pessoais, o terceiro item em importancia no caso de 

Sao Paulo, penalizando relativamente mais as classes de maior renda. De 

qualquer modo, fica a sugestao de que outras pesquisas procurem detectar 

o efeito distributivo das alterapoes de prepos ocorrendo a partir de 1969, 

ano que marca o im'cio de um perfodo favor^vel de prepos internacionais,| 

em vista da importancia desse acontecimento em termos da situapao atual. 

No quadro atual da economia brasileira, em que maiores desvaloriza- 

poes e outras medidas estimuladoras das exportapoes voltam a ser considera- 

das, os prepos dos produtos de exportapao, inclusive agr (colas, tenderiam a 

se elevar em relapao aos demais, enquanto que no setor agrfcola os prepos 

dos produtos de exportapao se eievariam em relapao aos de mercado in- 
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terno16 Do mesmo modo que no pen'odo 1969/76, atrav^s do efeito 

substituipao na produpao, haveria um esti'mulo para a transferencia de 

recursos das culturas alimentares de mercado interno para as de mercado 

extern© e a conseqiiente expans^o deste subsetor. Nesse sentido, 6 

interessante o trabalho de Zockun (1977) por quantificar esse efeito-substi- 

tuipao, no caso da soja, entre produtos e concluir que os produtos de merca- 

do interno foram aqueles que mais cederam area para a expansao dessa cul- 

jtura durante 1970/73. No total dos Estados de Sao Paulo, Parana e Rio 

Grande do Sul, as principals culturas substituTdas foram milho, feijao, 

trigo, mandioca, algodao e arroz, atem de pastagens. 

Por outro lado, o proprio exemplo recente da soja parece se consti- 

tuir em um caso em que sua expansao e consolidagao, no Centro-Sul do 

Brasil, nao foi apenas causada por um perfodo favor^vel de prepos interna- 

cionais, mas, sim tambem, influenciada por importantes desenvolvimentos 

tecnoldgicos, orignarios das instituigoes de pesquisa agronomica, a partir 

dos anos 5017 Claramente, os prepos internacionais, no im'cio da decada 

dos 70 foram importantes para o desenvolvimento dessa cultura, mas a 

ocorrencia de progresso tecnologico e seus efeitos a mais mddio-prazo na 

composipao da produpao, mostram a necessidade de se olhar o ajustamento 

do setor agncola a medidas estimuladoras das exportapoes, tambem deste 

ponto de vista. 

Apesar de reconhecermos a dificuldade de se obter informapoes sobre 

a existencia de progresso tecnologico entre as diversas culturas, usaremos co- 

mo um indicador de ocorrencia ou nao-ocorrencia desse evento, a taxa de 

crescimento dos rendimentos (produto por hectare) no perfodo 1967/76. 0 

rendimento por unidade de area das diversas culturas 6 afetado principal- 

mente por condipoes de solo, clima, tecnologia, prepo do produto e de fato- 

res, mas assumimos que, em termos de taxa de crescimento dos rendimentos, 

o desenvolvimento tecnologico ^ uma das vari^veis mais importantes. O de- 

senvolvimento tecnolbgico, que temos em mente aqui, 6 basicamente aquele 

se refletindo em melhorias de variedades atrav£s da pesquisa gen^tica. De 

modo geral, essas variedades novas mostram maior capacidade de resposta a 

aplicapao de fertilizantes e exigem pr^ticas culturais mais cuidadosas18 

16 Com os nCimeros da Tabela 3 pode-se perceber que, a partir de 1968, os prepos 

dos produtos de mercado externo (I e II) se elevaram em relap&o aosde merca- 

do interno, numa proporpao de 15 a 20%. 

17 Veja FundapSo Cargill (1977) e Homem deMelo (1978). As principals varieda- 

des ficaram comercialmente disponfveis em meados dos anos 60. 

18 Essas exigfincias podem at6 implicar mecanizapdo de diversas prdticas. Daf 6 

que talvez surja a razao de as tecnologias bio-qu(micas estarem associadas d 

uma maior penetrap£o de nrtfquinas nas atividades agrfcolas. 
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A Tabela 6 mostra as taxas de crescimento dos rendimentos para 

diversas culturas da regiao centro-sul, para o Brasil como um todo e para 

os Estados de Sao Paulo, Parana, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goicis 

e Minas Gerais, sem duvida os responsciveis pela maior parte da produgao 

das cultures escolhidas. Esses indicadores mostram uma situagao mais 

favoravel para as culturas de soja, algodao, caf6, milho e batata e um quadro 

bastante desfavor^vel para feijifo e mandioca19 Deve-se observar que algu- 

mas das culturas nao mencionadas, casos da cana, trigo e laranja, apresenta- 

ram desenvolvimentos tecnolbgicos em perfodos anteriores20 e que foram 

reproduzidos em magnitudes mais eievadas dessas taxas de crescimento, 

apesar de neste perCodo mais recente mostrarem sinais de estagnagao. 

Arroz e amendoim parecem estar tambem com rendimentos estagrlados. 

TABELA 6 

TAXAS DE CRESCIMENTO DOS RENDIMENTOS FOR UNIDADE 

DE AREA, BRASIL E ESTADOS, 12 PRODUTOS, 1967/76. 

BRASIL SP PR RGS MT GO MG 

Arroz 0,30b - 0,79b 5,59a 0,94a   3,14b ■ 0,04b 

Feijao - 3,72a 1,78b 1,71b 1,22b — 7,56a 1,30b 

Mandioca 2,44a - 0,25b 

2,62b 

- 0,67b — — 1,24a 

Batata 3,53a 5,69a 3,06a -- - 3,02a 

Milho 1,65a 2,21a - 3,07b 1,84a 2,44a 2,42a 0,17b 

Amendoim 1,17b 2,55a 1,19b — 1,60b — — 

Cana 0,70a 0,98b — — _ — 0,96b 

Caf^1 3,41b 7,55a 0,79b — — — 5,21b 

Algodao l,24b 2,68a 2,54a — — 7,42a 1,49b 

Soja 6,16a 4,78a 6,52a 5,52a 1,83b — — 

Laranja - 0,01b 0,63b — — — — - 0,56b 

Trigo - 0,33b 2,80b 0,53b 0,27b — — — 

Fonte: Dados primaries, Fundagao Institute Brasileiro de Geografia e 
Estatfstica. 

1 Para o caf6,1966/75. 

19 

20 

Veja Homem de Melo (1978) para as informagdes sobre o esforpo de pesquisa 

agrondmica entre produtos. 

Vaja Pastore, Dias a Castro (1976). 
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Caso aceitemos que a tecnologia anteriormente desenvolvida para al- 

guns produtos ainda pode ter efeitos no presente, em outras regioes e agri- 

cultores, as medidas de esti'mulo as exportapoes agrfcolas, atrav^s da mani- 

pulapao da taxa de cambio ou isenpao de Impostos, provavelmente, teriam 

maiores efeitos de expansao para a soja, algodao, milho, caf6, cana, trigo 

e laranja, «inda que o grau de heterogeneidade desse efeito, entre esses 

produtos, deva ser elevado. A soja, aparentemente, ainda 6 o produto com 

maiores potenciais a curto-prazo, ao se olhar o padrao de melhoria da sua 

prodiltividade no passado recente. Entretanto, a expansao adicional desse 

produto nab deverci se dar com a mesma faciltdade dos ultimos dez anos. 

Isto porqu^ o impulse tecnolbgico principal aconteceu durante os ulti- 

mos dez anos, as cireas mais f6rteis jci foram ocupadas e torna-se mais duvi- 

doso o aproveitamento integral dessa mesma tecnologia em regioes com 

maiores diferenpas ecolbgicas. 

Com relapao aos outros produtos, deve-se mencionar que caf6 e 

cana necessitam de ajustes em suas poh'ticas especTficas para uma expansao 

adicional, respeitando-se para o primeiro a nossa condipao de pai's "grande" 

no mercado internacional. Dos demais produtos, o milho aparece com po- 

tencial a m^dio-prazo, em funpao de diversos estados estarem apresentando 

ejevapoes de rendimento no pen'odo 1967/76. O algodao e laranja contam 

com tecnologia dispom'vel e devem ter um potencial relatjvamente mais 

facil d® expansao, o ultimo para ser exportado basicamente na forma 

industrializada. 

Entretanto, as possi'veis consequencias, em termos dos produtos 

de mercado interno, arroz, feijao e mandioca, entre os inclui'dos na Tabela 

6, sao bastante breocupantes. Dois motives conduzem a isto. Em primeiro 

lugar, uma sensCvel alterapap cambial (ou no regime fiscal) tende a afetar 

um conjunto de produtos, via alterapao de prepos relatives. Esse fato se 

constitui em uma diferenpa importante com relapao ao pen'odo favoravel 

de prepos internacionais a partir de 1969, quando v^rios, mas nao todos, 

produtos se beneficiaram, mas a maioria deles, apenas, temporariamente. 

Em segundo lugar, os produtos export^veis apresentaram desenvolvimentos 

tecnologicos, ainda que de modo desigual e em diferentes pen'odos de tem- 

Jj po. Em contraste, os produtos alimentares de mercado interno, exceto a 

batata, nao mostram nenhuma evidencia de ganhos de produtividade, sa- 

bendo-se tamb^m que at6 meados da presente decada, poucas melhorias 

wtecnologicas haviam ocorrido. 

Essas duas razoes nos levam a diagnosticar uma sjtuapao bastante 

desfavor^vel, quanto a produpao e m'vel de prepos, para os produtos alimen- 

tares de mercado interno, como resultado de maiores estfmulos ^is lexporta- 
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<?6es agncolas21 Para uma avaliapao correta desse impacto negative, ten'a- 

mos que levar em conta que isso ocorreria exatamente apos urn pen'odo de 

acentuada deteriorizapao da nossa produ^ao e consume de alimentos, con- 

forme mostrado na Tabela 4. Ii precise observar tamb^m que, para alguns 

desses produtos alimentares, as possibilidades de importapao nao sao muito 

promissoras. Caso as indicagoes acima efetuadas estejam corretas, as medidas 

estimuladoras das exportapoes agrfcolas, com vistas a uma solugao do 

problems do balanpo de pagamentos, devem ser analisadas, em suas con- 

sequencias, com extremo cuidado. Aparentemente, o nosso setor agrfcola 

esta dividido em dois subsetores, exportciveis e alimentares de mercado 

interno, o primeiro se apresentando com cond5(?6es, principalmente tecnolo- 

gicas, muito mais favor^veis do que as do segundo, situagao esta, extrema- 

mente dif icil de ser corrigida, em um prazo rebtivamente curto. 

4. Algumas Opgdes e Considerapoes Finais 

O quadro do setor agrfcola brasileiro, retratado brevemente para os 

Ciltimos anos, mostra o conflito enfrentado na formulagao de polftica econo- 

mica, atrav^s da dupla pressao a que o setor esta sujeito. De um lado, a situa- 

Qcfo delicada do balanpo de pagamentos, a ^artir de 1974 e a necessidade 

de se aumentar as exportapoes, inclusive agrfbolas. De outro, o inadequado 

abastecimento do mercado interno de produtos alimentares, principalmente 

quanto a evolupao de prepos, suas consequencias distributives e em m'veis 

nutricionais. Alias, 6 bastante provavel que a desfavoravel evolupao da 

produpao brasileira de alguns alimentos de grande importlncia, como fontes 

de calorias e protemas para as fami'lias de menores rendas, tenha sido um 

fator explicando porque a poh'tica cambial nao foi utilizada de modo mais 

radical para a solupao do problema do balanpo de pagamentos. 

Ao examinarmos a alternativa de maiores estfmulos as exportapoes de 

produtos agrfcolas, dois aspectos mereceram §nfase. Em primeiro lugar, um 

conjunto razoavelmenteamplo de produtos seria beneficiado no curto-prazo, 

atrav6s da alterapao de prepos relatives, o que contrasta com o pen'odo de 

prepos internacionais favor^veis a partir de 1969. Em segundo lugar, pode-se 

verificar um desequilfbrio bastante grande na ocorr^ncia de progresso 

21 Com relapao d demanda de trabaiho agrfcola os resultados nSo sSo tao claros. 

Paula Pinto e Mendonpa de Barros (1978), com um modelo onde apenas traba- 

iho 6 m6vei entre cultures, prevdem/um impacto positivo. Entretahto, isso nSo 

seria necessariamente v£iido, na presenga mais realista de outros fatores m6veis 

e diferentes funpdes de produ(§o. Dados do Instituto de Economia Agrfcola 

mostram que, exceto para o caf6 ealgod§o,a utilizapSo de trabaiho por hectare 

6 maior nas cultures de mercado interno. 
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tecnologico entre culturas da agricultura brasileira, com uma situagao 

bem mais desfavor^vel para os produtos alimentares de mercado interno. 

Essa quase que total ausencia de melhorias de produtividade em nossa 

agricultura de alimentos, tern que ser mantida em mente na formulapao 

de poh'tica economica, mesmo quando se procurar resolver o nosso proble- 

ma alimentar no curto-prazo. 

A nossa discussao no texto foi baseada em uma alternatlva para o en- 

cam inhamento da questao do balanpo de pagamentos, isto 6, estfrnulos as 

exportapoes, inclusive agncolas, atrav^s de ajustes nas polfticas cambial e 

comercial. As razoes para essa considerapao foram a gravidade da crise do 

setor externo e a importancia historica do setor agrfcola em nossas exporta- 

poes totais. Pastore (1977) considera uma alternativa dessa natureza, inclu- 

sive pensando em termos de desenvolvimento agncola a mais longo prazo, 

por razoes de uma penalizapao ocorrendo atrav6s de nossa polftica de subs- 

tituipao de importapdes. Malan e Luz (1977) argumentam pela necessidade 

de nao apenas diminuir o consume de bens internacionais, mas tambem 

aumentar a produpao domdstica desses bens, "sem esperar simplesmente 

pelas eventuais respostas do setor privado a sinais de precos relatives, dada 

a gravidade do problema" Quanto ao aumento da produpao de export^veis 

a responsabilidade deveria ser do setor agrfcola. Fonseca (1978) propoe o 

estimulo de setores pouco exigentes em importapdes e relativamente inten- 

sivos em mao-de-obra, que seriam exatamente os bens de consumo popular 

e tipicamente voltados ao mercado interno, entre eles o setor de alimentos. 

Ao analisar o problema conjunto da balanpa comercial, agricultura 
e inflapao, Sayad (1978) argumenta que "uma polftica de desvalorizapSfo 

cambial associada a uma polftica de redupao da liquidez da economia teria 

efeitos muito severos sobre a oferta de alimentos para o setor urbano e, 

portanto, nao deveria ser adotada. Conclufmos que as taxas cambiais de- 

veriam ser reajustadas levando-se em conta a inflapao, enquanto o nfvel 

de atividade do setor industrial deveria ser controlado, observando-se a 

situapao das contas externas" Enquanto que isso se aplicaria no curto- 

prazo, no longo-prazo Sayad (1978) argumenta que a solupao dos problemas 

de inflapao e balanpo de pagamentos dependera de urn realinhamento entre 

os crescimentos dos setores agrfcola e industrial, ou de uma redistribuipSfo 

de renda no setor urbano. 

Essas posipoes referentes ao problema do setor externo foram rapida- 

mente revistas, visando mostrar que, mesmo depois de cinco anos, nao se 

chegou a urn consenso entre os economistas^ brasileiros. De qualquer modo, 

ao finalizarmos este trabaiho acreditamos ser util revermos algumas medidas, 

atualmente merecedoras de uma anilise mais detaihada, que poderiam 

conduzir a uma melhoria nutricional e distributiva. Essas medidas atuariam 
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principalmente atrav6s da demanda, ou por alteragoes na quantidade de- 

mandada de alimentos no mercado e levam em conta a restripao, importante 

a curto-prazo, de ausencia de significativos avangos tecnologicos na produ- 

gao de alimentos. Medidas dessa natureza tern sido utilizadas, ao longo do 

tempo, por diversos pai'ses e, mesmo no Brasil, e possi'vel observar a sua 

utilizagao para alguns produtos alimentares. Sem a preocupagao de esgotar 

as possibilidades alternativas, citanamos as seguintes variantes: 

a) Subsi'dios para produtos alimentares especfficos, mas aplicaveis 

a todos os consumidores. 

b) Subsi'dios para produtos alimentares especi'ficos, mas aplicaveis 

apenas aos consumidores com menores m'veis de renda. 

c) Sistema de pregos administrativos por orgaos governamentais 

e diferentes para produtores e consumidores. 

d) Programas de transferencia direta de renda monetaria para parte 

da populagao, incluindo-se os programas vinculando a transfe- 

rencia ao consume de alimentos, 

Embora alguns programas enquadrando-se nesse espi'rito existam no 

Brasil, o caso do trigo e seus produtos sendo um bom exemplo da alternati- 

va c, o retrospecto da nossa poh'tica economica evidencia uma concentragao 

muito maior em medidas orientadas para a produgao e comercializagao 

de produtos agrfcolas22 alicis nem sempre com resultados adequados23 A 

consideragao acima das medidas alinhadas nao <§ feita no sentido de serem 

as unicas importantes; pelo contr^rio, a solugao do problema alimentar 

no Brasil exigira a introdugao de outros instrumentos e o aperfeigoamento 

dos ja existentes, mas Vcirios deles necessitando de um horizonte mais longo 

para a obtengao dos resultados24. 

As alternativas a — d acima listadas atuam no mercado de produtos 

agrfcolas atravds de alteragoes nos pregos de determinados alimentos ou na 

renda de uma parcela de consumidores. Os grupos populacionais a serem 

inclufdos seriam alvo de uma decisao pr£via, assim como os produtos a 

serem inclufdos e as magnitudes das alteragoes em pregos e de transferen- 

22 Ver Homem de Melo (1978) 

23 O trabaiho de Sayad (1977) sobre cr6drto rural subsidiado 6 um bom exemplo. 

24 Entre eles destacarfamos a gerapSo de tecnologias para a produp§o de alguns 

alimentos e a ocupapao da fronteira agrfcola. Deve-se destacar que alguns 

instrumentos, como estoques reguladores visando maior estabilidade de prepos, 
pod em ser implement ados mais rapidamente. 
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cia^®. ^ evidente qu.er idealtnente, essas decisdes necessitam, para serem 

tomadas# de informa<:6tes e estlmatlvas diffceis de serem obtidas. Isso, 

entr^tanto^ nao tem irjppedido que, no ^aso brasileiro^atguns programas 

da natdreza visua/lizaiia acirna fossem liV^pleme^ntadbs. i Por exemplo, a 

experiencia mais comum entre n6s 6 aquela envolvendb a alternativa de 

pre^os admlnlstrados para produtores e c^nsubiidores, em algiins casos 

envolvendo subsfdios sighificativos; provavelmente, os mais conhecidos 

sao aqueles para apucar e trigo/fontes importantes de nutri^ntes para as 

famHias de men ores rendas26. 

Est^s dois produtos, entretanto, apreientam algumas caractdnsticas 

importantes, em comparapao com outros firodptos alimentares, principal- 

mente a maior concentrapao geografica da produpao e a necessidade de 

processamento industrial envolvendo um nujnero relativamente pequeno 
de firmas. ^ provavel que, para certos alimentos, como feijao, arroz e 

mandibca, a ausencia dessas caracterfsticas dificulte a implementapao de 

programas semelhantes, que basicamente procuram subsidiar o prepo ao 

consumidor sem penalizar o produtor agncola. 

A viabilidade administrativa de programas dessa natureza (a — d, 

acima) 6 um fator muito importante a ser considerado "ex ante" sob 

pena de a cred|bilidade da propria polftica ser negatiyamente afetada, caso 

falhas^e dificuldades ocorram apos a sua imptementapao. Nesse aspecto, 

os programas que procuram isolar uma parte da populapao consumidora 

como beneficiaria, deverao ser bem mais complexos do ponto de vista 

administrative27 

For outro lado, a alternativa de subsfdios para produtos alimentares 

25 Os estudos de economia da nutnpao t§m avanpado de modo importante nos 

anos mais recentes no Brasil; para uma revisao de alguns deles e apresentap§o 

de evidSncias para a cidade de Sao Paulo, ver Alves e Vieira (1978). Esses auto- 

res tambem evidenciam uma insuficidncia mais c^ldrica que proteica para as 

famflias pobres e a importdncia da renda real para a explicapSo da deteriorap£o 

nutricional ao longo do tempo. 

26 Os dados de Alves e Vieira (1978) permitem verificar que apftcar e pSo corres- 

pondem a 31^6% do total de calorias/dia e a 23,5% (p£o) do total de protefaas 

das famflias com renda at6 um saidrio-mfnimo, no Municfpioi de SSo Paulo, 

,em 1971. 

27 Os programas de transferdncia direta de renda inclusive os vinculados ao consu- 

mo de alimentos, sao mais favoriveis nesse aspecto. O trabalho recente de 

Anderson/ e Caicedo (1978), mostra que alterapties na distribuipSo da renda 

causam uma efetiva melhoria dos nfveis nutricionais, mesmo quando se consi- 

dera a oferta de alimentos constante. 
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especi'ficos e generdlizados a toda a populapSio consumidora, como por 

exemplo; atrav^s da isenpao de impostos indlretos, parece ser adminlstrati- 

vamente mais^fcicil, mas apresentando problemas adicionais de mator custo 

para o governo, atrav6s do desperdCcio nutricional envolvidoe da necessida- 

de de altera^oes do sistema fiscal, prlncipalmente no que se referei receita 

tribut^ria dos estados28. 

Essas breves consideracoes evidenciam a necessidade de, 3p6s a dis- 

cussao dos objetivos de polftica dessa natureza, serem examinados os instru- 

mentos alternatives dispom'veis, de acordo com alguns crit^rios. Entre eles 

estariam os custos para o governo, a viabilidade administrativa, os ajusta- 

mentos na produoao de alimentos, os efeitos sobre prepos pagos pelos 

consumidores e recebidos pelos agricultores, a necessidade de maiores 

importapoes e outros, inclusive medidas complementares29. As dificuldades 

nao devem ser um desestfmulo a todos os envolvidos, em funpao dos impor- 

tantes retornos sociais que poderiam ser obtidos. 
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