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1. Introduc;ao:

Tres fatores basicos estao presentes.no processo de distri

buiqao de produtos agricolas: 1) produqao de suficiente quanti

dade de produtos para atender a demanda; 2) urn fluxo regular de

produtos; 3) uma superficie de demanda medida em termos de quan

tidade e qualidade, significando suficiente poder de compra dos

consumidores para pagar por produtos que desejam comprar. Estes

tres fatores conjuntamente, quando bern alinhados, conduzirao a

urn grau satisfatorio de eficiencia no atendimento das necessida

des nutricionais de uma determinada populaqao. Assim 0 setor de

distribuiqao dos produtos agricolas nao pode ser analisado de

uma maneira isolada e, sim, associada a outros fatores partici

pantes do processo.

o suprimento de produtos agricolas deve ser olhado como urn

processo envolvendo diferentes meios que incfuem produqao, pro

cessamento e transferencia dos produtos das areas de produqaopa-
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ra os pontos de demanda. Diversos elementos especificos estao

presentes neste processo, como sele~ao e produ~ao de safras,

classificayao, embalagem, transporte, armazenamento, distribui

yao, sistema de vendas (marketing), etc ••. Isto envolve urn sis

tema no qual 0 setor produtivo e altamente dependente do proces

so de comercializayao das mercadorias, requerendo uma estrutura

eficiente que ira garantir ao produbr a venda do que ele tern a

oferecer. Hoje em dia, sabemos que no Brasil, de urn modo geral,

os contactos diretos entre produtor e consumidor final tern di

minuido grayas a ayao dos intermediarios. Assim, distanciado do

consurnidor, 0 produtor necessita de seguranya para adquirir au

to-confianya, permitindo a ele produzir em escala comercial. Uma

area de produyao sem a presenya de urn eficiente sistema de co
necyoes fisicas e operacionais com as areas de mercado pode le

vara uma desnecessaria superproduyao com desastrosas conseqften

cias, incluindo altos custos de armazenamento, perdas eventuais,

etc.

2. Problemas Relacionados com a Produ~o

No Brasil, 0 modelo economico estabelecido pela administra

yao pos-1964, caracterizado por politicas do tipo "substituiyao

das importayoes" e "exportayao agressiva", possibilitou 0 apare

cimento de uma polltica agrIcola seletiva voltada para a expor
tayao e produyao de energia (alcool). Os resultados foram as
mudanyas dramaticas na composiyao do "output" agrIcola brasilei

ro responsavel, segundo alguns, por urn acrescimo no suprimento

interno de produtos agrlcolas basicos. Isto tem tambem contri
buido para 0 exodo rural 0 qual,por sua vez,tem contribuido para
aumentar os problemas sociais nas cidades.

Ribeiro chama a atenyao para 0 fate de que 0 fornecimento

de alimentos nas areas urbanas tem sido negativamente afetado
pelo alto Indice de crescimento demografico das cidades como re
sultado da migrayao rural/urbana e,obviamente, do crescimento

natural da populayao. Este crescimento necessariamente requer urn
incremento no suprimento de produtos agrlcolas nas cidades. Ho
j e, segundo Ribeiro, " ... 'nos temos de 10 a 12 ma.Lhoes de pes
soas no pals, sem trabalho."l
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o proprio governo reconhece os desacertos das politicaspas

sadas, muitas delas em franco progresso ainda hoje, apesar das

mudan~as politicas caracterizadas pelo fim do governo militar

e entrada de urn governo com fei~oes democraticas. A COBAL, em

documento produzido para sugerir novas politicas para 0 setor

agrIcola relativas a distribuiyao de alimentos, sugere que 0 mo

delo exportador adotado pelo governo "acentuou 0 processo de

concentra~ao fundiaria e expulsou enormes contingentes popula

cionais do campo para as cidades. 1l 2 A partir dai estas pessoas

deixaram de ser produtoras e se tornaram consumidoras apenas,

contribuindo ainda mais para aumentar a dependencia da cidade

com relayao ao campo, requerendo esfor~os tambem mais intensos

de uma ja abalada estrutura produtiva. Alem disso, na busca da

concentrayao de terras, embora nao declaradamente planejada, 0

governo 0 fez de uma tal forma que os grandes estabelecimentos

agricolas foram beneficiados com maiores incentivos como credito

farto, pesquisa tecnica e assistencia global.

Melo alerta para 0 fato de que a nova administrayao (maryo

de 1985) tentou mudanyas na filosofia economica do governo an

terior, baseada na exporta~ao e produ~ao de energia. 3 Todavia,

aquela filosofia ja havia produzido efeitos danosos na produyao

de produtos agricolas para consumo domestico. Resultados posi

tivos das mUdanyas mais recentes nas politicas agricolas exi

girao longos e arduos esforyos. A figura 1 mostra a produyao

agricola percapita para 0 Brasil no periodo 1977/1984. A produ

yao per capita de safras voltadas para a exportayao e produyao

de energia supera a produ~ao voltada para 0 consumo domestico

a qual, na realidade, decresceu 1,94 pontos por ana de 1977 a

1984. Esta queda, na ausencia de medidas compensatorias atraves

de estocagem e/ou importa9ao, afeta 0 pre90 dos alimentos para

os consumidores finais e, no caso de familias de baixa renda,

resulta na destinayao de uma fatia maior dos ja minguados sala

rios para a alimenta9ao, deixando pouco ou nada para outras ne

cessidades basicas.

Mel04 destaca cinco fatores basicos como responsaveis pelo

comportamento da economia na diminui~ao da produ~ao agricola pa

ra consumo domestico:
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"1) 0 desequ1librio tecnologico entre cu l turas de
exportayao, cana-de-ayucar e aquelas de mercado
interno (domesticas);

2) urna politica cambial, principalmente a partir
de fevereiro de 1983, bastante incentivadora
das exportayoes;

3) urna certa reversao, a partir de 1983, no com
portamento dos preyos internacionais de nossos
produtos de exportayao, em parte devida a recu
perayao economica mundial, resultando em preyos
algo mais favoraveis ao nosso pais;

4) a eventual continua~ao, no restante desta deca
da, do programa do alcool, com metas de produ
yao ampliadas em relayao a atual, de 10,7 bi
Ihoes de litros em 1985;

j) a severa recessao economica que 0 pals enfrenta
desde 1981, devendo a nossa populayao chegar ao
final de 1984 com urn padrao medio de vida cerca
de 17% inferior ao de 1980."

De acordo com Melo,5 fatores urn e dois sao particularmente

importantes. 0 primeiro (desequilibrio tecnologico entre produ
yao para exportayao e produyao de energia versus produyao para

consumo domestico),caso nao seja corrigido, poderia comprometer

o comportamento futuro de todo 0 setor de produyao agricola para

consumo domestico. Assim, 0 Brasil que e considerado 0 segundo
maior exportador de alimentos do mundo, nao e capaz de alimentar

seu proprio povo. 0 segundo fator esta ligado ao fato de que 0

Brasil, como 0 segundo maior pais devedor do mundo (apes os EUA),

precisa de dinheiro para pagar juros e capital em tal escala que
o pais tern sido literalmente compelido a expandir seus esforyos

de exportayao.

Essa politica de exportayao tem ido alem, au seja, tern au
mentado a dependencia economica brasileira dos interesses mul

tinacionais na medida em que a dinamica do setor agrIcola tern

sido cada vez mais determinada pelas regras do sistema comercial

internacional.'

Outro importante fator que afeta a eficiencia social da

distribuiyao de produtos agricolas pode ser relacionado com 0
fato de os lucros estarem sendo apropriados por outro setor do

sistema de produyao-suprimento de produtos agricolas que nao os

produtores e consumidores. Urn estudo feito pe1a Secretaria da

Agricultura de Santa Catarina7 em F10rianepolis mostra urn au

mento no prevo dos produtos entre 0 atacadista e 0 varejista,

variando entre 48,5% e 144,7% para varios produtos. Isto signi-
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fica que uma consideravel margem do valor pago pelos consumido

res nao retorna ao produtor e, sim, vai parar nas maos do inter

mediario. Em geral, de acordo com 0 mesmo estudo, os produtores

nao recebem, na media, mais que 20% do pre~o pago pelos consumi

dores finais. Com tao complexos e amargos resultados, os peque

nos produtores rurais tendem a deixar suas atividades para tras

e procurar as areas urbanas. Este movimento ira afetar ainda

mais a produ9ao e 0 fluxo de produtos agricolas das areas pro

dutoras para as areas consumidoras.

3. Problemas Relacionados com 0 Fluxo dos Produtos

Urn fluxo regular e continuo de produtos agricolas resu1ta

de uma produ9ao suficiente e de urn bern organizado sistema de

distribui9ao de urn lado, e de urna demanda sadia no outro extrema

do processo. Sob estas condi90es, 0 fluxo normal ira ocorrer

naturalmente.

A produ9ao agricola no Brasil voltada para 0 consumo do-

mestico, como foi anteriorme~te discutido, tem sido negativamen

te afetada por varios fatores intervenientes, embora novas poli

ticas voltadas para mudar aquela tendencia tenham sido introdu

zidas recentemente.

A1em dos fatores ligados a produ9ao e demanda, 0 fluxo de

produtos requer urn sistema de facilidades fisicas para classifi

ca9ao, estocagem e comercializa9ao da produ9ao. Estruturas de

comercializa9ao incluem ambos os tipos: atacado e varejo. Em uma

economia de mercado livre ambos os niveis de comercia1iza9ao sao

prioritariamente desenvolvidos e controlados pelo setor privado.

Todavia, em uma economia em desenvolvimento como 0 Brasil, com

parcos recursos, 0 governo tern continuamente aumentado sua par

ticipa9ao no setor para complementar a limitada participa9ao do

setor privado, principa1mente ao nivel de atacado. Este fato, de

certa forma,contribui para, em areas onde atuam as CEASAS,

por exemplo, manter urn fluxo regular de produtos agricolas.

Levantamento feito por este autor junto as prefeituras das 16

cidades mais importantes de Santa Catarina, mostra que urn dos

principais fatores dados pelos administradores municipais para

justificar a insatisfa9ao com a presente e caotica situa9ao de
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distribuigao de produtos agricolas em suas areas e a ausencia

de uma estrutura tipo CEASA. Todos os respondentes concordam que
urna CEASA na sua regiao seria urn importante passo para resolver

o problema da produ~ao, fluxo e demanda por produtos agricolas. 8

4. Problemas Relacionados com a Demanda

Demanda requer a existencia de urn determinado ntimero de

consumidores com suficiente poder de compra. Todavia, estas duas

condi~oes nao sao facilmente encontradas juntas em areas sub-

desenvolvidas. Para ilustrar, vejamos a estrutura de renda da

populayao brasileira a qual apresenta, conforme 0 esperado, urn

perfil bastante pobre.

Tabela 1 - Renda mensal em salarios mInimos para 0 Brasil-1980.

Quantidade de Ntimero de FamIlias
Salarios MInimos Total % Acurnulado

Sem Renda Fixa 510.511 1,9 1,9
< 2 11. 401. 694 42,5 44,4

> 2 < 5 8.312.051 31,0 75,4

> 5 < 10 3.852.089 14,4 89,8

> 10 < 20 1. 834.560 6,8 96,6

> 20 895.843 3,4 100,0

Total 26.806.748 100,0

FONTE: FIBGE - Censo Demografico - 1980. Rio: 1982.

A tabela 1 mostra a renda mensa1 familiar medida em sala

rios mInimos para 1980. Mais de dois quintos do total de famI

lias apresentavam em novembro de 1980 renda inferior ao equiva

lente a dois sa1arios mInimos, isto e, cerca de $ 185,20 US do

lares. Em novernbro de 1984 0 valor do salario mInimo ja havia

decaldo para $ 61,22 US dolares. Em 1980, trinta e urn por cento

do numero total de famI1ias ganhavam de dois a cinco salarios
mInimos, ou seja, uma renda muito baixa. De 1960 a 1980, mudan

yas na renda real da popu1a~ao economicamente ativa, conforme

aparece na tabe1a 2, apresentam va10res negativos para os estra-
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tos de renda mais baixos.

Tabe1a 2 - MUdan~a na renda real da Popu1a~ao EconomicamenteAti

va (PEA) - 1960/1980.

Deci1s da PEA varia~ao (%)
1960/70 1970/80 1960/80

10% Inferior -66,3 -45,4 -52,2

40% Inferior -20,8 -13,1 -15,6

40% Superior -38,9 -14,7 -22,6

10% Superior +50,7 +21,8 +31,2

FONTE: Jose Pe1iano. Aspectos da Distribui~ao da Renda no Bra

sil. Rio: FIBGE, 1982. p.3.

Para 0 periodo de vinte anos entre 1960 e 1980 0 estrato

10% mais baixo apresenta uma redu~ao de renda equiva1ente a

52,2%. Somente 0 estrato 10% mais alto apresenta resu1tado posi

tivo, com 31,2% de ganho no mesmo periodo. Os outros 80% da PEA

apresentam urn decrescimo de renda acima de 15%.

! obvio que com a queda da renda real para a maioria da po

pU1a~ao brasi1eira, 0 poder de compra tambe~ foi afetado. A fi

gura 2 mostra urn decrescimo constante nos indices de mudan~a do

poder de compra do sa1ario minimo no Brasil entre 1977 e 1983.

Em 1983, tendo por base 0 ano de 1977, 0 poder de compra do sa

1ario minimo era de 74,1% do valor registrado para 1977. Assim,

a maioria da popu1a~ao brasi1eira tornou-se 25,9% mais pobre em

1983 quando comparada com a situa~ao de 1977.

Uma renda tao baixa cria serias dificu1dades para milhoes

de pessoas, principa1mente nas areas urbanas, impedindo-as de

comprar suficientemente a1imento para atender suas necessidades.
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