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ROTEIRO

1. Como o Brasil se tornou um dos maiores exportadores mundiais.

2. A nova geografia do agro mundial e a inserção do Brasil.

3. Desafios globais:

o A volta da geopolítica.

o 3S: saúde, sanidade, sustentabilidade.

o Rupturas necessárias: inovação, infraestrutura, valor adicionado etc.
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1960-1980 2000-2020
• Foco em produtos tropicais: 

açúcar, café, etc.

• Intervenção governamental
-Compras e estoques  governamentais.
-Crédito rural subsidiado.
-Controle de preços.
-Preços Mínimos

• Altas tarifas de importação

• Impostos de exportação

• Importador líquido
(algodão, lácteos, trigo)

• 3º exportador mundial
> 200 destinos 

• Tecnologia de ponta 
(“tropicalização”)
Genética (soja, pastagens, zebu), 
integração lavoura-pecuária, duas 
safras por ano, plantio direto, cadeias 
produtivas integradas

• Economias de escala e 
escopo

• Alta produtividade
PTF cresce 3,5% ao ano.

• Agroenergia
Alimentos + Combustíveis + Energia

INOVAÇÃO 
Investimento em P&D topical.

DESREGULAMENTAÇÃO 
Redução significativa das 
intervenções governamentais.

MIGRAÇÃO
Agricultores qualificados se 
mudam para áreas de 
fronteira.
SUL → MS, MT, GO → MATOPIBA

Agronegócio mundial
Como o Brasil se tornou um dos maiores exportadores mundiais?
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Fonte: USDA/ERS, International Agricultural Productivity data product, Insper Agro Global
Nota: A Produtividade Total dos Fatores (PTF) representa a eficiência agregada dos recursos de terra, trabalho e capital. Maior PTF, maior eficiência do 
resultado da produção.
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Expansão da fronteira agrícola brasileira

Fonte: SLC, Insper Agro Global

1995 - 2017

1985 - 1995

1975 - 1985

1965 - 1975

before 1965

Décadas de 1970 e 1980

Baseado em R&D tropical, crédito rural oficial e 

preços de intervenção

Décadas de 1990 e 2000

Baseado em eficiência de grãos (produtividade 

e escala), desregulação e maior demanda
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Fonte: MAPA (Agrostat) e Sistema Alice.
Nota: Definição do agronegócio segundo o MAPA.

- Exportações (2018): US$ 102 bilhões
para mais de 200 países.
- 3o maior exportador do mundo.
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Agronegócio

USD 87 bi

Saldo total

USD 58 bi

Outros setores

USD -29 bi 

Saldo da Balança Comercial Brasileira

(2000-2018)
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PRINCIPAIS PRODUTOS PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO
Nº de países para os quais o 

Brasil exporta

Açúcar1 1º 1º 81

Café2 1º 1º 88

Suco de Laranja 1º 1º 64

Soja em grãos 2º 1º 34

Carne de frango 2º 1º 141

Carne bovina 2º 2º 135

Milho 3º 2º 66

Farelo de soja 4º 2º 59

Óleo de soja3 4º 2º 23

Carne suína 4º 4º 72

Algodão4 3º 2º 31

Fonte: USDA, Agrostat (MAPA). Notas: ranking de produção e exportação em volume. 1 – açúcar de cana bruto; 2 – café não torrado; 3 – óleo de soja bruto; 4 –
algodão não cardado ou penteado.

Brasil: Posição no comércio mundial do agro

(2017)
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Ásia: região com maior potencial de demanda 
nos próximos 15 anos
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Fonte: World Population Prospects: The 2017 Revision, UM; World Bank Data
Nota: Para dados de população, Ásia inclui Ásia Central e Oriente Médio, Europa inclui Rússia, Ocidente inclui Europa, América do Norte e Oceania  
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Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027, OECD and FAO. Valor real constante base 2004-2006 em USD.

Brasil: balança comercial do agronegócio 

por região
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Source:  https://www.nexojornal.com.br

Temperado Temperado

Tropical Tropical

Fonte: NEXO (2019), com base em dados da EMBRAPA

Tropicalização de culturas
Distribuição espacial da produção de SOJA, em toneladas
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Temperado
Temperado

Tropical

Tropical

Source:  https://www.nexojornal.com.br

Tropicalização de culturas
Distribuição espacial da produção de MILHO e TRIGO, em toneladas

Fonte: NEXO (2019), com base em dados da EMBRAPA
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OCDE Expansão Comercial 1950+

EUA

Europa

China

Índia

Oriente

Médio

África

América do 

Sul

Emergentes 2000+

SE Asia

Japão

Oceania

1. COMÉRCIO de commodities entre emergentes: energia, minerais e agronegócio.

2. INVESTIMENTOS em produção, comercialização, infraestrutura e inovação.

3. Controle e integração das CADEIAS DE SUPRIMENTO E VALOR.

Source: Emily French (2017). The silent giant - emerging economies & shifting market demands for the grain industry. Global Grains Asia 2017, 
Presentation by Consiliagra.

A Nova Geografia do Agro
OCDE (G7) x Emergentes (BRI-BRICS)
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Fonte: MAPA (Agrostat) e Sistema Alice.
Nota: Definição do agronegócio segundo o MAPA.
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Produtos florestais

Carnes e couros

Açúcar e etanol

Café

40%

16%

14%

5%

7%

Algodão
Fumo

Milho e cereais

2%
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2%
6%

2018 (%) CAGR %

8%

1%

4%

9%

-1%

2%
-4%
2%

Suco de laranja

5% 0%

Fonte: MAPA (Agrostat).
Nota: Complexo soja = soja em grãos + farelo de soja + óleo de soja. Usada a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários. 

Outros

Brasil: exportações do agronegócio 
por produto



WWW.INSPER.EDU.BR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Europa

China e Hong Kong

Ásia ex-China

América Latina

Oriente Médio

EUA e Canadá

África

19%

3%

13%

5%

43%

11%

4%

6%

7%

8%

9%

18%

15%

37%

Fonte: MAPA (Agrostat). 
Nota: Ásia ex-China inclui Ásia do Leste (ex. China), Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Rússia e Ásia Central; Europa inclui União Européia, EFTA e Leste Europeu. Usada a 
definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários. 

Brasil: Destino das exportações do 
agronegócio (participação em %)
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Europa
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Mercosul

África

EUA

China

Fonte: MAPA (Agrostat). 
Nota: Ásia ex-China inclui Ásia do Leste (ex. China), Sul da Ásia, Sudeste Asiático e Ásia Central; Europa inclui União Européia, EFTA e Europa Oriental. Usada a definição
de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários. 

Brasil: Origem das importações do agronegócio 
(valor)
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Fonte: MAPA (Agrostat). 
Nota: Ásia ex-China inclui Ásia do Leste (ex. China), Sul da Ásia, Sudeste Asiático e Ásia Central; Europa inclui União Européia, EFTA e Europa Oriental. Usada a definição
de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários. 

Brasil: Origem das importações do agronegócio 
(participação percentual)
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Fonte: MAPA (Agrostat).
Nota: Complexo soja = soja em grãos + farelo de soja + óleo de soja. Usada a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários. 

Brasil: importações do agronegócio 
por produto
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Fonte: MAPA (Agrostat).
Nota: Complexo soja = soja em grãos + farelo de soja + óleo de soja. Usada a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários. 

Brasil: importações do agronegócio 
por produto
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Fonte: USDA *valor previsto

Mercado de Trigo Brasileiro
Estoque, produção, importação, exportação e consumo (mil toneladas)
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Europa (18%)

China e HK (37%)

Ásia ex-China (15%)

Am. Latina (8%)
Oriente Médio (9%)

EUA/Canadá (7%)
África (6%)

Fonte: MAPA (Agrostat). 
Nota: Ásia ex-China inclui Ásia do Leste (ex. China), Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Rússia e Ásia Central; Europa inclui União Européia, EFTA e Leste Europeu. Usada a 
definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários. 
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Milho 9%
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Participação do Brasil nas 
exportações mundiais 
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Produtos que o Brasil perde 
share são os que dependem 
de políticas públicas (país e 
exterior)

Brasil: Exportação do Agronegócio por Produto 
(valor em US$)

Fonte: MAPA (Agrostat), USDA e UN Comtrade
Nota: Complexo soja = grão + óleo + farinha. Definição de produtos do agronegócio segundo MAPA inclui 2,949 produtos.
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O Agronegócio Brasileiro
Desafios Internacionais

✓ Tempos turbulentos: guerras comerciais (EUA-China), comércio administrado e barganhas.

✓ Multilateralismo em cheque: ONU, OMC, solução de controvérsias e acordo de clima.

✓ Ausência de acordos comerciais: 20 anos de imobilismo.

✓ Dependência por commodities (>90%): baixo nível de diferenciação e adição de valor.

✓ Pós-porteira: eficiência agropecuária se perde no processamento, distribuição e presença internacional.

✓ Sustentabilidade percebida: questionamentos sobre uso da terra, desmatamento e defensivos.

✓ Internacionalização de empresas e associações: limitada e pouco diálogo.

✓ Falta de visão estratégica e coordenação de longo prazo.



WWW.INSPER.EDU.BR

AGENDA

❑ Dependência pelo mercado externo →
maior vetor de crescimento.

❑ Pouco conhecimento sobre mercados e 
políticas em países em desenvolvimento

❑ Desafios do pós-porteira: processa-
mento, infraestrutura, maior presença 
internacional (coordenação e negociação).

❑ Próximos 20 anos demandarão esforços
que não tivemos nos últimos 40 anos.

1. Mapeamento das macrorregiões → foco nos 
países emergentes.

2. Estratégia para lidar com a China → parceira 
estratégica? guerra comercial EUA-China?

3. Parceria estratégica com os Estados Unidos 
(segurança alimentar, bioenergia, inovação).

4. Benefícios e impactos da abertura comercial 
brasileira no agro.

5. Retomada das negociações comerciais →
UE, EUA, Japão, Coreia, ASEAN, TPP.

6. Reforma da Organização Mundial do 
Comércio (OMC).

CONTEXTO1 2

Desafio 1 - Geopolítica e Demanda Global
Contexto e Agenda
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Guerra comercial EUA vs China
Contexto de fluxo comercial

US$ 505 bilhões

US$ 130 bilhões

Déficit EUA : US$ 375 bilhões

US$ 11 bilhões

US$ 27 bilhões

Superávit EUA (Agro): US$ 16 bilhões

TOTAL AGRONEGÓCIO

Comércio 
em 2017
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Agronegócio: efeitos da guerra EUA-China
Balança Comercial do Agronegócio (EUA e Brasil com China)
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Fonte: USDA (2019)
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Guerra comercial EUA vs China
Exportações de Soja para China (US$ em milhões)
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Acesso livre
Acesso com 
restrições

Acesso muito
restritivo

Celulose

Café

Açúcar
(50% → 95%)Soja em

grãos

Trigo Arroz

Carne de Aves 
(14%)

Carne bovina
(12%)

Carne Suína
(18%)

Miúdos

Milho
(54%)

Nenhuma importação

Algodão

Fonte: TradeMap usando dados do UN ComTrade
Nota: % indicacado = tarifas enfrentadas pelo Brasil na China. 

Impacto da Guerra Comercial EUA-China: Acordão?

Etanol

Status do acesso à China

Principais commodities exportadas pelo Brasil
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AGENDACONTEXTO1 2

❑ Fome (820 milhões de pessoas) e Má 
Nutrição (2,1 bilhões com obesidade e 
doenças crônicas).

❑ Desafios Sanitários: eclosão de doenças 
(gripe aviária, peste suína), modernização 
do sistema de defesa sanitária.

❑ Meio Ambiente e Agricultura: 
percepções negativas em relação a 
desmatamento, uso da terra, 
biodiversidade, defensivos,...

1. Presença e comunicação no exterior.

2. Internacionalização de setores e empresas

3. Diálogo sobre uso da terra e desmatamento:

Como alimentar 9 bilhões de pessoas em 
2050: onde, como e quem vai produzir as 
commodities que o mundo precisará? 

Como reduzir o desmatamento? 
Ilegal zero → Líquido zero → Conversão zero

Desafio 2 - Trinômio 3S
Saúde, Sanidade, Sustentabilidade



WWW.INSPER.EDU.BR

Saúde e Nutrição
Desnutrição no Mundo (2016)

Fonte: FAO (2019), Insper Agro Global (2019). 
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Saúde e Nutrição
Obesidade no Mundo (2016)

Fonte: FAO (2019), Insper Agro Global (2019). 
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Consumo per capita de carnes
Média anual (Kg/hab/ano)

Fonte: FAO (2019), Insper Agro Global (2019). 
Nota: Dados para carne bovina, suína, frango e de ovinos. 
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Crescimento Populacional
Estimativa para 2017 a 2030

Fonte: FAO (2019), Insper Agro Global (2019). 

Crescimento populacional:
Mundo: 1,1% ao ano
Brasil: 0,8% ao ano
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Sanidade
Ocorrência de Peste Suína Africana

Fonte: OIE (2019), Insper Agro Global (2019). 

Surtos em andamento

Surtos anteriores
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Fonte: FAO (2016), Insper Agro Global
Nota: Peixe inclui pescados de água doce e salgada

O consumo de proteína animal na China 
passará por ajustes em decorrência da PSA

 -  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120

Japão

Espanha

México

Alemanha

Vietnã

Rússia

Índia

Brasil

EUA

China

Milhões de Toneladas

OS 10 MAIORES PRODUTORES DE CARNES DO MUNDO (2016)

Suíno Frango Bovino Peixe Outros
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Rebanho Produção

Fonte: USDA, Rabobank, Insper Agro Global
Nota: rebanho de suínos -> estoque final

Rebanho e Produção de suínos

Peste Suína Africana na China

Rebanho, produção e comércio

Exportações de carne suína para China 
devem crescer de 2 para 4 milhões de 

toneladas entre 2018 e 2020

PAÍS
Rebanho 

(mi cabeças - 2018)

China 428

União Europeia 149

Estados Unidos 75

Brasil 38

Rússia 24

Canada 14

-50%
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Desmatamento
O desafio da IMAGEM PERCEBIDA

• Grandes áreas florestais preservadas no país.
• Queda do desmatamento na Amazônia Legal:

2004 a 2012: - 84%            2004 a 2018: -73%
• Elevação dos focos de incêndio em 2019, mas ainda dentro 

da média de 20 anos. 
• 95% do desmatamento atual é ilegal, concentrado em terras 

devolutas, assentamentos e pequena produção.
• Produtividade total na agricultura: 3,3% a.a. desde 1991
• Maior produção de carne com menor uso de área de 

pastagens. Forte aumento da Integração Lavoura-Pecuária
• Moratória da soja e zoneamento da cana-de-açúcar.
• Ação proativa de redução de desmatamento e emissões em 

Conferências Internacionais (COP Paris).
• Mais de 20 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, a 

maioria de baixa renda (floresta em pé gera pouca renda).

• Descuido com a questão ambiental no Brasil, 
principalmente na “Rain Forest”;

• Amazônia como patrimônio mundial. 
Desmatamentos e incêndios relacionados com 
expansão da produção agropecuária 
(bovinocultura, soja e cana-de-açúcar);

• Descontrole total do extrativismo (madeira e 
minerais), da grilagem e da ilegalidade.

• Necessidade de rejeição de acordos comerciais 
com o Brasil e de boicote aos produtos brasileiros.

• Brasil como vilão mundial das florestas (deterio-
ração da imagem do pais e dos nossos produtos).

• Desrespeito a comunidades locais (indígenas e 
quilombolas).

Fatos Percepções
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Fonte: INPE (2019) *dados de 2019 acumulados até 8 de setembro de 2019

Desmatamento
Amazônia legal – taxa anual, em Km²
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Média de 2000 a 2018: 12.316Km²/ano



WWW.INSPER.EDU.BR

Fonte: INPE (2019)*registros de setembro/2019 ainda não consolidados (previsão com dados até 16/9) 

Focos de Incêndios na Amazônia
Registros – Comparativo sazonal (dados desde 1998)

Crescimento significativo em 
agosto/19 com relação ao 
mesmo mês em 2018, mas o 
valor está pouco acima da 
média recorrente no mês.

*
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Bovinocultura Brasileira
Evolução de área de pastagens vs produtividade

PRODUTIVIDADE
+ 200% de 1990 a 2018 

(3 @/ha/ano)

PASTAGENS
-15% de 1990 a 2018 
(30 milhões de ha)
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Obrigado!
marcos@jank.com.br

https://www.insper.edu.br/pesquisa-e-conhecimento/centro-de-agronegocio-global/

https://www.insper.edu.br/pesquisa-e-conhecimento/centro-de-agronegocio-global/

