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EXPLICAgAO 

A Geografia e uma ciencia de smtese, de visoes de con- 
junto. Os estudos analiticos ou os fatos isolados somente Ihe 
podem interessar na medida que fornegam elementos para a 
compreensao do todo e para o esclarecimento de fatos gerais. 
Por isso mesmo, e a ciencia que estuda a paisagcm e procura 
interpreta-la, a luz da inter-agao dos fatores que a configuram. 

No Brasil, a vida economica, em seus diferentes aspectos, 
continua a espera que os geografos realizem a importante ta- 
refa de examina-la em suas caracten'sticas marcantes e essen- 
ciais. Falta-nos uma Geografia Agncola, como nos faltam uma 
Geografia Agraria e uma Geografia da Indiistria. Nem mes- 
mo possuimos estudos aprofundados, de carater legitimamen- 
te geografico, a respeito dos grandes produtos de nossa eco- 
nomia: estamos a espera de uma Geografia do Cafe, de uma 
Geografia do Algodao, de uma Geografia dos Cereais, de uma 
Geografia do Gado, de uma Geografia da Borracha — por 
exemplo. E' verdade que MILTON SANTOS ja forneceu os 
grandes elementos da Geografia do Cacau (1); que MARIO 
LACERDA DE MELO prefigurou o que seria uma Geografia 
do Agucar (2); que DIRCEU LINO DE MATTOS contribuiu 
para uma Geografia da Vinha, embora somente focalizasse a 
area paulista (3); que FR6ES ABREU preparou o terreno pa- 
ra uma Geografia da Mineracao (4); e que MOACIR SILVA 

(1) — SANTOS (Milton) — Zona do Cacau — Introducao ao estudo geografico, 
vol. 296 da cole<;ao "Brasiliana", Comp. Editora Nacional, Sao Paulo, 1957. 

(2) — MELO (Mario Lacerda de) — Aspectos da Geografia do Acucar no Brasil, 
em "Revista Brasileira de Geografia", XVI, n.0 4, Rio de Janeiro, outubro- 
dezembro de 1954. 

(3) — MATTOS (Dirceu Lino de) — Vinhedos e viticultures de Sao Roque e Jun- 
diai (Sao Paulo), Boletim n.0 2, cadeira IX (n.0 1), Faculdade de Ciencias 
Economicas e Administrativas da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 
1958. 

(4) — ABREU (S. Froes) — Fundamentos geograficos da Mineracao brasileira. em 
"Revista Brasileira de Geografia", VII, n.* 1, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 1945. 
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nos deu uma Geografia dos Transportes (5). Todavia, muito 
ha ainda por fazer, embora a existencia de alguns estudos 
monograficos, de incontestavel valor, dem-nos a esperanga de 
que essa situacao tende a se alterar. 

O presente trabalho constitui modesta contribuicao para 
uma Geografia Agn'cola do Brasil. Dentro deste objetivo, fo- 
mos levados a manipular enorme massa de dados estatisticos. 
reunindo-os em sua natural dispersao. ordenando-os, reagru- 
pando-os de acordo com as areas geograficas e tentando inter- 
preta-los. Tarefa penosa e cansativa, de que os resultados aqui 
apresentados nao fornecem a menor ideia; mas, imprescindi- 
vel para os que pretendam estudar a economia agro-pastoril 
brasileira, atraves de seus elementos essenciais. Na verdade, 
so mesmo depois dessa laboriosa e ingrata manipulagao das es- 
tatisticas, torna-se possivel conhecer: 1. os aspectos marcantes 
de nossa prodiugao agn'cola — as grandes areas de cultivo, o vo- 
lume e o valor da produgao de cada Lima de nossas maiores ri- 
quezas agricolas; 2. os principals produtos da agricultura brasi- 
leira, sua importancia para a vida economica nacional, suas 
areas cultivadas, o volume e o valor da produgao, em relagao 
a cada um dos grandes centres produtores; 3. a pecuaria e ou- 
tras riquezas animais, atraves dos rebanhos, da avicultura, da 
produgao de leite e de la, em sua importancia numerica, no seu 
valor, em sua repartigao geografica; 4. as grandes regioes agro- 
pastoris do Brasil, o valor de SLia contribuigao para a economia 
agraria e a posicao ocupada por suas unidades componentes; 5. 
enfim, os mais importantes centres agro-pecuarios do pais, os 
verdadeiros sustentaculos de nossa economia agraria. 

Uma interpretagao estatistico-geografica, em visdes pano- 
ramicas — eis em que consiste o presente trabalho, que se des- 
tina mais aos geografos do que aos economistas e, de preferen- 
cia, aos que se preocupam em conhecer os fatos essenciais da 
Geografia brasileira. 

Para atingir nosso objetivo, limitamo-nos a utilizar os da- 
dos que figuram no Anuario Estatistico do Brasil — 1959, pci- 

(5) — SILVA (Moacir M. F.) — Geografia dos Transportes no Brasil, Conselho 
Nacional de Geografia, Rio de Janeiro, 1949. 
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blicado, no corrente ano, pelo Conselho Nacional de Estatistica, 
do Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica. Nao nos preo- 
cupamos em consultar outras fontes, com o receio, certamente 
fundado, de encontrar contradigdes. Preferimos nao por em du- 
vida a validade dos dados utilizados, o que nao significa que os 
aceitemos sem discussao; e que provem de um organismo ofi- 
cial, o mais autorizado no que se refere a sua especializagao. 

Ao divulga-lo, sob a egide da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras da Universidade de Sao Paulo (a que muito nos 
honramos em servir), esperamos que seja de utilidade e que 
possa prestar algum servigo aos estudiosos da Geografia do 
Brasil. Foi esta, pelo menos, nossa sincera intenqao. 

AROLDO DE AZEVEDO 
Catedratico de Geografia do Brasil 

Sao Paulo, junho de 1960. 

DAPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

Caixa Postal n.0 8105 

Sao Paulo (Capital). 
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I 

A AGRICULTURA CONSTITUI A BASE DA 

ECONOMIA BRASILEIRA 

De acordo com os dados que figuram no Anuario Estatistico 
do Brasil, publicado pelo Conselho Nacional de Estatistica (I. B. 
G. E., Rio de Janeiro, 1959). o valor total da producao agn'cola 
brasileira foi, em 1957, de cerca de 194 bilboes de cruzeiros — 
exatamente Cr$ 193 948 253 000,00. Na mesma publicagao, cons- 
ta o valor da producao industrial, no ano de 1956: cerca de 455 
bilboes de cruzeiros, ou, exatamente — Cr$ 454 904 075 000,00. 

Tais cifras, sem duvida expressivas, indicam que a produ- 
gao industrial do pais corresponde a cerca de 2,5 a produgao 

agn'cola. Mas nao pode significar que o Brasil deixou de ser 
um pais agricola para tornar-se um pais industrial. Uma afir- 

mativa desta natureza contraria a propria realidade dos fatos. 

Na verdade, nao possuimos nada que se compare, quer quan- 
to a importancia ou a estrutura econbmica, quer no que se re- 
fere as marcas deixadas na paisagem, com o que se pode obser- 
var nas mais tipicas regiocs industriais do Mundo — o Nordes- 
te dos Estados Unidos, a Europa centro-ocidental ou em certas 
areas da Uniao Sovietica. No que concerne ao equipamento e, 
mesmo, a tecnica, nossa industria continua na dependcr cia dos 
grandes centros industriais estrangeiros, vivendo e se manten- 
do, em numerosos casos, gragas ao regime do protecionismo al- 
fandegario. Bastante precarias e insuficientes sao as nossas 
fontes de energia: o carvao mineral, de qualidade inferior, nao 
basta para satisfazer a demanda do pais; o petroleo e. ainda. 
uma grande esperanga; e a energia hidreletrica sbmente nos 
derradeiros anos vem sendo encarada com a seriedade que nos- 
sas imensas possibilidades estavam a exigir. 
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Como se tudo isso nao bastasse, cumpre observar que, no 
valor da produgao industrial em 1956, aparecem nos primeiros 
lugares as indiistrias alimcntares, cujo valor de produgao foi 
de cerca de 111 milhoes de cruzeiros, e as indiistrias texteis, 
cujo valor de produgao foi de cerca de 77 milhoes de cruzeiros, 
perfazendo ambas um total de cerca de 188 bilboes, isto e, 41 % 
da produgao industrial. O terceiro grupo — o das indiistrias me- 
taliirgicas corresponde a apenas 10% do total, com cerca de 45,5 
bilboes de cruzeiros. 

Torna-se evidente, portanto, que a indiistria brasileira de- 
pende estreita e profundamente da produqao agricola, uma vez 
que sao produtos agro-pecuarios (cereais, cana de agucar, ca- 
cau, derivados do gado, fibras texteis) que alimentam e garan- 
tem mais de 40%; do valor da produgao industrial (*). 

Por outro lado, sao produtos agricolas — como o cafe (em 
posigao incontrastavel), o algodao, o cacau e o agiicar de cana 
— que ocupam os primeiros postos em nossa exportagao, asse- 
gurando-nos a maior parte das divisas, de que necessitamos, de 
maneira vital, para o nosso comercio externo. Sao a agricultura 
e a pecuaria que garantem alimento e vestuario para a popula- 
gao brasileira. 

Diante de tantas e tao evidentes realidades, ninguem, em 
sa consciencia, pode compreender a posigao secundaria e qua- 
se humilhante a que tern sido condenadas as atividades agro- 
pecuarias, no pais, e o revoltante descaso com que a alta admi- 
nistragao as tern tratado, a ponto de ser o Ministerio da Agri- 
cultura o que apresenta um dos menores e mais sacrificados or- 
gamentos, dentro da Uniao. 

Somos dos que acreditam, firmemente, que a futura gran- 
deza economica do Brasil deve repousar em duas bases igual- 
mente solidas e poderosas: a agricultura, de um lado e a in 
diistria, de outro, sem que uma delas possa embaragar ou pre- 

(•) - A rigor, o valor de tais materias primas de natureza agro-pecuaria (que 
naturalmente, Ugura como um dos componentes do valor da producao Trl' 
•pecirla) deverla ser exc.uldo do total d. proa„ta„ |„d„slrlal, 

aEr0; 
de ser computado duas votes. So asslm for felto - 4 evidente - tor„ar

P"a 

menor o valor desse ultimo ramo de nossas atividades economlcas 
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judicar o progresso tecnico e o ininterrupto desenvolvimento da 
outra. Torna-se necessario que coexistam, fortes ambas, como 
inevitavel conseqiiencia da propria conjuntura economica na- 
cional. E como ja vem acontecendo em tantos pai'ses do Mundo 
— o Canada e a Australia, a Franga e a Italia, a propria Uniao 
Sovietica e os Estados Unidos, para somente citar alguns exem- 
plos expressivos. 

O presente trabalho, de simples manipulagao de dados es- 
tatisticos, representa nossa modesta homenagem a agricultura 
brasileira, tao injustamente esquecida e menosprezada. 





II 

A PRODUgAO AGRICOLA: ASPECTOS GERAIS 

As areas cultivadas — Dentre os produtos agn'colas brasi- 

leiros, oito se destacam por ocuparem 
suas culturas, isoladamente, mais de um milhao de hectares e 
abrangerem, no conjunto, uma area cultivada de cerca de 21 
milhoes de hectares: o milho, o cafe, o algodao, o arroz, o fei- 
jao, o trigo, a mandioca e a cana de agucar. 

O milho ocupa, neste particular, posi^ao realmente impar, 
pois seu cultivo se estende por quase 6 milhoes de ha, sem en- 
contrar outro que se Ihe compare. Pode ser considerado, sem 
nenhum favor, o mais tipico produto agricola do pais, nao exis- 
tindo nenhuma unidade da Federagao que nao o cultive, em 
maior ou menor quantidade, independentemente da latitude, do 
clima ou do solo. 

Segue-se-lhe o cafe, a maior riqueza nacional, com uma area 
cultivada de pouco mais de 4 milhoes de ha, sobretudo concen- 
trada no Sudeste brasileiro e no Parana, embora tambem possa 
ser encontrado no Centro-Oeste e no Nordeste. 

Vem, depois, tres produtos, cujas areas cultivadas sao su- 
periores a 2 milhoes de ha, embora inferiores a 3 milhoes; o al- 
godao, importantte cultura paulista e nordestina; o arroz, em 
que sao rivals Sao Paulo e Minas Gerais, embora tambem se 
destaquem os Estados meridionais, os do Centro-Oeste e o Ma- 
ranhao; e o feijao, grande riqueza mineira, se bem que tam- 
bem do Sul e do Nordeste. 

Os tres seguintes tern areas de extensao superior a um mi- 
lhao de ha, embora inferior a 2 milhoes; o trigo, riqueza sul- 
riograndense; a mandioca, outro produto bem brasileiro; e a 
cana de a^iicar, concentrada sobretudo em Sao Paulo, no Nor- 
deste, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. 
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Miihores de hectores 6ooo-! MUho 

l5oo- 
75o 

Cafe 

PRODUQAO AGR1COLA 

A'reas culfivadas dos principals produtos 
1958 

Arroz 
Fejao 

Tngo Mandtoca Cana de OQucar 
Caca'u 

Des JR A de A 

Fig. 1 — Areas rultivadas dos principals produtos agricolas. — Xcste parti- 
cular, oito produtos sc destacam por possuirem mais de um milhao de hectares 
cm areas cultivudas; c, cntre eles, o milho ocupa posiglo impar, por scr sua cultura 
a mais difundida no pa is. 

Eis a relagao dos 8 mais importantes produtos agricolas 
brasileiros, com suas respectivas areas cultivadas, em 1958: 

Hectares 

1. Milho   . , . 5 790 370 

2. Cafe   ,. . 4 078 501 

3. Algodao   2 706 543 

4. Arroz   2 514 850 

5. Feijao   2 125 703 

6. Trigo   . . . 1 446 334 

7. Mandioca    . . . 1 226 661 

8. Cana de agiicar ..., ... 1 027 924 

Os demais produtos longe estao de poder ser comparados 
com os antecedentes. Basta dizer que nenhum deles possui area 
cultivada superior a 500 mil ha; e, se tomarmos os 13 citados no 
"Anuario Estatistico do BrasiP, de 1959, ocupam, em conjunto. 
uma area de 1 752 823 ha, tao somente. 

E' o cacau o produto que encabega esse segundo grupo, com 
uma area cultivada de cerca de 461 mil ha, em sua esmagadora 
maioria situada em territorio baiancu 
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Segue-se-lhe a mamona, com cerca de 218 mil ha de area 
cultivada, difundida principalmente no Nordeste, em Sao Paulo 
e Minas Gerais (*). 

Vem, depois, cinco produtos com areas superiores a 100 mil 
ha, se bem que inferiores a 200 mil: a batata inglesa ou batati- 
nha, bem tipica dos Estados meridionals e de Minas Gerais; o 
fumo ou tabaco, cujas maiores areas se localizam no Sub na 
Bahia e em Minas Gerais; a banana, cultivada sobretudo no Su- 
deste e no Nordeste; o agave, com as maiores areas situadas no 
Nordeste; e a batata doce, bem caracteristica do Sul, no Nordeste 
e de Minas Gerais. 

Os produtos restantes, todos com areas inferiores a 100 mil 
ha, embora superiores a 20 mil, sao em numero de seis; a la- 
ran ja, principalmente no Sudeste e no Sul; o coco da Bahia, ri- 
queza nordestina; a uva, riqueza do Sul; a cebola, mais difun- 
dida nos Estados meridionals, embora tambem aparega com 
destaque no Nordeste; a juta, riqueza da Amazonia; e o abaca- 
xi, cujas areas de cultivo se localizam, sobretudo, no Sudeste 
e no Nordeste. 

Em 1958, foram as seguintes as areas cultivadas dos pro- 
dutos atras citados: 

(*) — Em area, a cultura do amendoitn e superior a da mamona, pois abrange 
228 830 ha (1958). Todavia, somos forgados a nao loma-la em consideragao, 
porque, no "Anuario Estatistico do Brasil", de 1959, nao figuram os dados 
referentes aos centres produtores, tornando impossiveis outras comparacoes. 

Hectares 

1. Cacau   
2. Mamona   
3. Batata inglesa . 
4. Fumo ou tabaco 
5. Banana   
6. Agave   
7. Batata doce ... 
8. Laranja   
9. Coco da Bahia . 

10. Uva   
11. Cebola   
12. Juta   
13. Abacaxi   

460 917 
217 719 
191 952 
181 982 
165 854 
114 935 
112 103 

98 286 
66 072 
55 815 
38 702 
25 832 
22 754 
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Volume da producao — No que se refere ao volume da pro- 
ducao em toneladas, a cana dc acucar 

ocupa posigao verdadeiramente excepcional entre todos os pro- 
dutos agrlcolas, com mais de 50 milhoes de t. 

Segue-se-lhe, em preeminente posicao, a mandioca, com 

mais de 15 milhoes de t. 

M'Pwcs de tofwlodos Cono de aQucar 2v ooc^ > ^ . 

5 ooc-\ 

PRODUQAO A GR1COL A 
Volume dos principals produtos 

1958 

Cono 
aafcor 

Arroz 

Cgd Fei/ao Akjodo0 

m A deA 
Fig. 2 I olinne da producao das mais im port antes riquezas agricolas. — No 

cjuc sc icleic ao volume, nenhum outro produto agncola podc scr comparado com 
a cana do acucar, cuja produqao foi superior a 50 milhoes dc ton, em 1958. 

Vem, depois, o grupo dos que aparecem com producao su- 
perior a 3 milhoes de t, embora inferior a 8 milhoes: o milho, 
com mais de 7 milhoes; e o arroz, com mais de 3,8 milhoes. 

Seguem-se os produtos cuja producao e inferior a 2 milhoes 

de t, se bem que superior a urn 'milhao: o cafe, o feijao, o algo- 
dao, a batata doce e a batata inglesa. 

De acordo com os dados referentes a 1958, foi o seguinte o 
volume de producao desses nove principals produtos; 

Toneladas 

1. Cana de acucar  50 018 539 
2. Mandioca  15 379 649 
3- Milho   7 370 101 
4. Arroz em casca  3 829 276 
5- Cafe   1 695 855 
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6. Feijao   1 453 607 
7. Algodao   1 143 320 
8. Batata doce  1 052 155 
9. Batata ingiesa   1 018 548 

Dentre os restantes produtos agricolas, ocupam posigao de 
maior destaque, pela quantidade produzida, particularmente o 
Irigo, a uva e o coco/da'Bahia, conforme pode-se verificar pelos 
seguintes dados, referentes a 1958; 

Toneladas 

1. Trigo   .... 588 990 
2. Uva   .... 396 040 
3. Coco da Bahia  .... 371 644 (*) 
4. Cebola   .... 180 180 
5. Mamona   .... 173 316 
6. Cacau   .... 164 186 
7. Fumo em folha . . . .... 143 027 
8. Agave     104 845 
9. Juta   31 240 

Todavia, nao figuraram nessas relagoes as quantidades de 
producao das tres mais importantes frutas brasileiras: a bana- 
na, com 229 753 000 cachos, em 1958: a laranja, com 7 471 654 000 
frutos; e o abacaxi, com 156 136 000 frutos. 

Valor da producao - - Dos aspectos gerais, aqui abordados, 
e o valor da produgao o mais significati- 

ve de todos, ja que retrata, com fidelidade, a importancia de ca- 
da produto para a economia nacional. 

Neste particular, como de longa data vem acontecendo. ca- 
be ao cafe a posigao de maior destaque no panorama agricola 
brasileiro, porque, com seus 48,5 bilboes de cruzeiros, corres- 
ponde a um quarto do valor total da produgao agricola do pats. 
Sem duvida, ultrapassada ja se acha a epoca em que, no Bra- 
sil, dominava a monocultura cafeeira; mas e inegavel que a fa- 
mosa rubiacea continua a reinar, sem competidor serio, na fase 
policultora em que vivemos. 

(») — Em 1958, o volume da produgao do amendoim foi de 308 268 toneladas, in- 
ferior ao do coco da Bahia, mas superior ao da cebola. 
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Seguem-se-lhe dois importantes cereais — o arroz e o mi- 
Iho. com produgao superior a 20 bilhoes de cruzeiros, embora 
inferior a 30 bilhoes. 

Vem, depois, um grupo mais ou menos equilibrado, repre- 
sentado por quatro produtos — o algodao, a cana de aciicar, a 
mandioca e o feijao, cujo valor de producao e superior a 10 bi- 
lhoes de cruzeiros, se bem que inferior a 20 bilhoes. 

Eis o valor da producao desses sete mais importantes pro- 
dutos de nossa economia agricola, de acordo com os dados de 
1958: 

CrS 1 000 

1. Cafe   48 566 458 
2. Arroz em casca  29 498 467 
3. Milho   23 808 596 
4. Algodao   17 015 317 
5. Cana de acucar  16 690 880 
6. Mandioca   13 910 878 
7. Feijao   11 764 505 

Bilhoe5 ae crs 
5o j 

45-! 

4CH 

35-i 
i 

30- 

251 

20i 
iS-j 

I 
)0 ' 

5 

Cafe 

Arroz 

PROD U QA 0 AGRICOLA 
Valor dos principals produtos 

1958 

Milho 

Algodao Qano ^ aqiicar 
Mandioca 

Feijao 

Banana 

A de A 

Fig. 4 — Valor da producao das maiores riquezas agricolas. — Cerca de 80% 
do valor total da producao agricola brasilcira pro vem de, apenas, sete produtos: 
cafe, arroz, milho. algodao, cana de agucar, mandioca e feijao. Mas o cafe continua 
sendo a maior riqueza agricola do pais. 
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Tais cifras apresentam um alto significado; correspondem 
a cerca de 80% do valor total da produgao agncola brasileira. 

Os restantes 20% dividem-se por numerosos outros produtos. 
entre os quais aparecem com maior destaque a banana, a batata 
inglcsa, o trigo, o cacau e a laranja, conforme pode ser verifi- 
cado pela relacao abaixo, referente a 1958; 

Cr$ 1 000 

1. Banana   . . 5 695 827 
2. Batata inglesa ... . .. 5 064 310 
3. Trigo   . . 4 991 732 
4. Cacau   .. 4 587 646 
5. Laranja   . . 3 976 410 
6. Fumo em folha . .. .. 2 805 420 
7. Cebola   . . 2 238 076 
8. Batata doce   . . 1 883 507 (*) 
9. Uva   . . 1 652 075 

10. Coco da Bahia ... - . . 1 465 746 
11. Mamona   972 282 
12. Agave   708 867 
13. Abacaxi   655 181 
14. Juta   340 969 

(*) — Em 1958, o valor da produ^ao do amendoim foi superior ao da batata doce: 
Cr$ 1 931 254 000,00, 





Ill 

cafe, riqueza brasileira 

As areas cafeeiras — Em nosso pai's, a cultura do cafe po- 

de ser encontrada em quatro das cinco 

regioes brasileiras: no Sul, no Leste, no Centro-Oeste e no Nor- 

deste prdpriamente dito. Todavia. e sobretudo no chamado Su- 

deste brasileiro e no Parana que se concentram os maiores ca- 

fezais. 

No que se refere as areas cultivadas, dois Estados ocupam 

posigao de particular destaque; Sao Paulo, com quase 1 620 000 

ha, que se localizam nas areas cristalinas e sedimentares de sua 
porqao centro-ocidental; e o Parana, com mais de um milhao de 

ha, localizados em sua porcao setentrional — o Norte do Parana. 

Seguem-se-lhe dois outros, pertencentes ao Leste: Minas 

Gerais, com cerca de 80 000 ha, situados no Sul de Minas e na 

chamada Zona da Mata mineira; e o Espfrito Santo, com cerca 
de 320 000 ha, que se concentram em sua porgao centro-meri- 
dional. 

Na atualidade, sao esses os centres produtores que possuem 

maiores areas de cultivo, ja que contem 92^ do total do pais, 

dos quais 65c/( encontram-se em terras paulistas e paranaenses. 

Os demais Estados produtores aparecem em posiqao secun- 

daria, com areas inferiores a 100 000 ha; entre eles, sobressaem- 

se outros quatro: a Bahia, o Kio do Janeiro (que, no passado, tao 

importante posigao ocupou, neste particular), Goias e Pernam- 

buco. 

Em 1958, assim se repartiram as principals areas cultiva- 

das, no pais; 
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Hectares 

1. Sao Paulo   1 619 520 
2. Parana   1 032 776 
3. Minas Gerais   781 738 
4. Espirito Santo   321 697 
5. Bahia   99 393 
6. Rio de Janeiro   63 595 
7. Goias   63 043 
8. Pernambuco   59 194 
9. Ceara   13 629 

10. Malo Grosso  12 877 
11. Santa Catarina   5 193 
12. Ala.uoas   4 186 

A producao cafeeira — Como e natural, a repartigao das 

areas de cultivo comanda a distribuicao 
geografica dos centros de maior produgao. Dai a posigao de 
destaque ocupada por Sao Paulo e Parana, que se vem segui- 
dos por Minas Gerais e Espirito Santo. Todavia, a comparagao 
entre as cifras atras citadas e as referentes a produgao vem re- 
velar alguns fatos significativos e, ate, surpreendentes. pois de- 
monstra as diferengas existentes quanto ao rcndimento ou pro- 
dutividade das terras cultivadas; ou, pelo menos, autoriza-nos 
a assim constatar. 

Encarados no conjunto, os quatro Estados produzem 91% 
do total brasileiro, dos quais 66% cabem a Sao Paulo e ao Pa- 
rana, reunidos, aparecendo o primeiro com uma produgao de 
cerca de 620 000 toneladas e o segundo com cerca de 508 000. 
Seguem-se Minas Gerais, com cerca de 280 000 toneladas, e o 
Espirito Santo, com 151 000. Como se verifica, tanto no que se 
refere as areas cultivadas, como no que diz respeito a produ- 
gao, cada um deles conserva a mesma posigao, da mesma forma 
que, conjuntamente, em relagao aos demais centros produtores 
do pais. 

No entanto, diferengas substanciais aparecem quando exa- 
minamos cada um isoladamente e cotejamos os dados pertinen- 
tes as areas cultivadas e a produgao. Na verdade, surpreenden- 
temente e a seguinte sua posigao, quanto a produtividade: 
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Quilos por ha 

1. Parana   
2. Espirito Santo 
3. Sao Paulo .. . 
4. Minas Gerais 

492 
471 
383 
358 

Evidentemente, nao causa surpresa a posic^ao do Parana, co- 
locado no primeiro posto, ja que o Norte do Parana correspon- 
dente a area mais nova da expansao cafeeira (onde a cultura 
se instalou ha somente 30 anos), possuindo solos afamados por 
sua excepcional produtividade. O que nos enche de espanto e a 
posicao do Espirito Santo, que aparece com um rendimento qua- 
se igual ao do Parana e com cerca de 90 quilos, por hectare, su- 
perior ao de Sao Paulo. A idade dos cafezais e a natureza dos 
solos (oriundos de rochas cristalinas) bastariam para que se 
pusesse em diivida essa produtividade das culturas espirito-san- 
tenses; todavia, a veracidade de tais cifras torna-se, realmente, 
periclitante, quando se toma conhecimento do estado atual de 
suas lavouras e da precariedade das tecnicas utilizadas quer no 
cultivo, como na colheita e no beneficiamento do produto. Tra- 
ta-se, por conseguinte, de cifras que nao correspondem a rea- 
lidade dos fatos, cabendo aos responsaveis pelos servigos do Con- 
selho Nacional de Estatistica investigar, com o indispensavel 
cuidado, a razao de ser tao clamorosa discrepancia. 

Em posigao secundaria, aparecem os quatro centres pro- 
dutores, ja citados quando examinamos as areas de cultivo: a 
Bahia, com pouco mais de 36 000 toneladas; Goias, com cerca 
de 35 500; Rio de Janeiro, com cerca de 27 500; e Pcrnambueo, 
com quase 21 000. Em posigao diferente aparecem, entretan- 
to, se levarmos em conta a produtividade de suas lavouras; eis 
as cifras que se obtem, quando comparamos as areas de culti- 
vo e a produgao de cada um deles: 

Quilos por ha 

1. Goias   
2. Rio de Janeiro 
3. Bahia    
4. Pcrnambueo . 

563 
432 
364 
354 
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Diante de tais cifras, assaltam-nos novas e mais serias du- 
vidas: sera h'cito admitir-se que as culturas de Goias sejam as 
mais produtivas do pais, fornecendo mais de 50 quilos, por hec- 
tare, que as do Norte do Parana? poder-se-a. logicamente, admi- 
tir que os velhos e cansados cafezais fluminenses tenham maior 
rendimento que os de Sao Paulo, ultrapassando o destes em 
cerca de 50 quilos, por hectare? Sao perguntas que, respeito- 
samente, daqui enderegamos aos nossos tecnicos em estatisti- 
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Fitr. 5 — Re par tic do geograjica da produqdo de cafe, de acordo com o respective 
valor. — Sao Paulo e Parana vem disputando o primeiro posto, na producao 
do cafe. Os denials produtorcs nao se Ihes comparam, no que concerne ao valor 
da produgao. 
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cas economicas, na esperanca de que venha a ser desfeita a per- 
plexidade em que se encontram os geografos. 

De acordo com os dados referentes a 1958, foi a seguinte a 
produ^ao do cafe, nos maiores centres produtores do pai's; 

Toneladas 

1. Sao Paulo     620 399 
2. Parana     508 835 
3. Minas Gerais     280 218 
4. Espirito Santo . . . . .... 151 633 
5. Bahia     36 191 
6. Goias   35 496 
7. Rio de Janeiro . . . .   27 479 
8. Pernambuco     20 976 
9. Mato Grosso     6 141 

10. Santa Catarina . ..   2 966 
11. Ceara     2 853 
12. Ala^oas     1 845 

O valor )da producao — No que se refere ao valor da produ- 
cafeeira cao, realmente excepcional e a posiqao 

ocupada pelos dois maiores Estados pro- 
dutores; Sao Paulo aparece com 18,7 bilhoes de cruzeiros, ao 
passo que o Parana surge com 17,6 bilhoes. Isto significa que 
ambos, em conjunto, contribuem com 70% do valor total da pro- 
dugao nacional de cafe, o que muito bem reflete a boa qualidade 
do produto que sai dos cafezais paulistas e paranaenses. 

Seguem-se-lhes tres Estados: Minas Gcrais, com 6,6 bilhoes 
de cruzeiros; Espirito Santo, com 2,2 bilhoes; e Goias, com pou- 
co mais de um bilhao — o que, englobadamente, corresponde a 
20% do valor total do pais. 

Um terceiro grupo, com um valor de produgao inferior a 
um bilhao, embora superior a 100 milhoes de cruzeiros, e cons- 
tituido por quatro Estados: Bahia, Perrmmbuco, Rio de Janeiro 
e Mato Grosso. 

Em 1958, foi o seguinte o valor da produgao do cafe, nos 
principais centros de produgao; 
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Cr$ 1 000 

1. Sao Paulo   18 723 627 
2. Parana   17 696 506 
3. Minas Gerais   6 643 672 
4. Espirito Santo   2 210 156 
5. Goias   1 039 022 
6. Bahia   733 391 
7. Pemambuco   537 681 
8. Rio de Janeiro  532 844 
9. Mato Grosso  192 986 

10. Ceara   90 888 
11. Santa Catarina .... 74 368 
12. AlaRoas   63 831 





IV 

ARROZ E M1LHO. CEREAIS BASICOS 

Duas culturas — Depois de uma cultura permanente, 
teniporarias de carater comercial, cujo produto se 

destina a transformagao industrial — co- 
mo e o caso do cafe — destacam-se na economia agricola brasi- 

Jeira, por sua importancia, duas culturas teniporarias, de cara- 
ter sobretudo comercial, embora possam ser de subsistencia: o 
arroz e o milho, os mais importantes cereals do pais. 

Reunidos, ocupam uma area de cultivo duas vezes mais ex- 
tensa que a do cafe (mais de 8 300 000 ha), com uma produ^ao 
sete vezes superior (cerca de 11 200 000 toneladas), se bem que 
com um valor comparavel (53,3 bilhoes de cruzeiros). 

() arroz - A culiura deste cereal alimentfcio 
concentra-se, em nosso pais, principal- 

mente, no Sub no Centro-Oeste e, excepcionalmente, no Mara- 
nhao. Sem falar no trigo (cuja producao, por insuficiente, ainda 
nao conseguiu Jibertar o Brasil da importaqao), e o mais difun- 
dido e vulgarizado dos cereais alimenticios, nao deixando de fi- 
gurar, diariamente. a mesa da grande maioria dos brasileiros, 
salvo nas areas em que a farinha de mandioca constitui a base 
da alimentacao cotidiana (como no sertao do Nordeste e na 

Amazonia) 

Sao Paulo e Minas Gerais, no que se refere as areas culti- 
\ atlas, ocupam os prime!ros lugares — o primeiro com mais de 

590 000 ha. o segundo com mais de 528 000. Seguem-se-lhes; 

Golds e Kio Grande do Sul, com areas quase identicas, giran- 
do em torno de 267 000 ha; o Maranhao, o Parana e Mato Gros- 

so, todos com areas superiores a 100 000 ha. Do total do pais, 
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Fig. 6 — Os grandes centros produlores de arroz. — Sao Paulo ocupa o pri- 

mciro lugar no pais, nao somcnte quanto ao valor da produ^ao, mas tambem no 
quo sc refere a area cultivada e ao volume. 

nada menos de 44% dessas areas de cultivo localizam-se em ter- 
ras paulistas e mineiras. 

Em 1958, assim se repartiram as maiores areas cultivadas 
do arroz, no pais: 

Hectares 

1. Sao Paulo   590 515 
2. Minas Gerais   528 086 
3- Goias   287 913 
4. Rio Grande do Sul ... 286 445 
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5. Maranhao   209 548 
6. Parana   188 867 
7. Mato Grosso  118 244 
8. Rio de Janeiro   59 937 
9. Santa Calarina   59 165 

10. Espirito Santo   23 447 

Quanto a producao do arroz em casca, a situagao apresen- 
ta algumas alteragoes, em relagao a ordem dos produtores, que 
testemunham, certamente, as diferengas de rendimento ou pro- 
dutividade. Os primeiros lugares vem sendo disputados por tres 
Estados: Sao Paulo, com cerca de 832 000 toneladas, oriundas 
dos centros produtores localizados no Planalto Ocidental. na 

Plam'cie do Parai'ba e na regiao da Ribeira de Iguape; Rio 
Grande do Sul, com 805 000 toneladas, sai'das sobretudo da 
Depressao do Jacui; e Minas Gcrais, com cerca de 728 000 to- 
neladas, produzidas especialmente na Zona da Mata. Os tres 
reunidos produzem 81% do total brasileiro. 

Numa posigao de relative destaque aparece, a seguir, Goias, 
com cerca de 412 000 toneladas. provenientes de sua rica por- 
gao meridional. 

Vem, depois, urn grupo de quatro produtores, cuja produ- 
qao e superior 100 000 toneladas, embora inferior a 255 000: o 

Maranhao, em cujas terras o arroz vem sendo plantado desde 
longo tempo; o Parana, gragas as suas culturas da porcao se- 
tentrional; Mato Grosso e Santa Catarina. 

De acordo com os dados referentes a 1958, foram os seguin- 
tes os Estados de maior producao de arroz em casca: 

Toneladas 

1. Sao Paulo   832 323 
2. Rio Grande do Sul ... 805 034 
3. Minas Gerais   728 743 
4. Goias   412 286 
5. Maranhao   250 852 
6. Parana   210 110 
7. Mato Grosso   162 571 
8. Santa Catarina   134 132 
9. Rio de Janeiro  93 809 

10. Espirito Santo   35 463 
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No que diz respeito ao valor da produgao, constata-se um 
escaionamento mais harmdnico dos centres produtores, embora 
50r( do total do pais provenham de apenas dois Estados; Sao 
Paulo, com 8,7 bilhoes de cruzeiros; e Minas Gerais com 6 bi- 
lboes. 

Seguem-se-lhes: o Kio Grande do Sul, com 4,4 bilhoes; Goias, 
com 3 bilhoes; Parana, com 2 bilhoes; Maranhao, com 1.2 bi- 
lhoes; Mato Grosso, com 1,1 bilhoes; Santa Catarina, com 79S 
milhoes; e Kio do Janeiro, com 752 milhoes de cruzeiros. 

E' o que se constata, ao se examinar a relagao dos maiores 
centres produtores, segundo o valor da produgao, no ano de 
1958; 

Cr$ 1 000 

1. Sao Paulo   8 741 599 
2. Minas Gerais   (i 095 457 
3. Rio Grande do Sul .. 4 402 579 
4. Goias   3 015 768 
5. Parana   2 009 669 
6. Maranhao   1 285 442 
7. Mato Grosso   1 199 021 
8. Santa Catarina   798 220 
9. Rio de Janeiro  752 449 

10. Espirito Santo   196 936 

O milho Apesar do carater de "universalidade". 
de que se reveste a cultura do milho, em 

nosso pais, algumas areas ocupam posigao de maior destaque, 
de maneira especial o Sul e o Leste. Juntamento com o da man- 
dioca, sen cultivo remonta a epoca pre-cabralina, ja que o in- 
digena o praticava, a exemplo do que acontece com os que. 
ainda hoje, permanecem a Fast ados de nossa civilizagao. E', sem 
duvida. uma cultura comercial, destinada a engorda de animais 

e a transformagao industrial, fornecendo importante variedade 
de sub-produtos (maizena, produtos glicosados, dlco comesti- 
vel, etc.). Mas tambem pode aparecer como cultura de subsis- 
tencia, atraves das modestas "rogas" mantidas pela nossa po- 
pulagao rural, que o utiliza largamente como alimento, quer 
cozido, quer sob a forma do fuba (substituto da farinha de tri- 
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go), da farinha, da pamonha ou do curau e na engorda de ani- 
mals. 

No quo concerne as areas de produgao, quatro Estados des- 
tacam-se em relacao aos demais; Minas Gerais, com cerca de 
1 240 000 ha; o Rio Grande do Snl, com mais de 1 100 000; Sao 
Paulo, com mais de 990 000; e o Parana, com cerca de 830 000. 
Em conjunto, abrangem quase 55% do total cultivado, no pais. 
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Fi^. 7 — Os grandes cenlros produtores de milho. — Quanta a area cultivada e 
an volume da produeao, Minas (ierais e o maior produtor brasileiro. Toduvia, 
cjuanto ao valor, Rio Grande do Sul e Sao Paulo o superam. 

Seguem-se-lhes com importancia menor: Santa Catarina, 
Pernanilnico, Goias, Espi'rito Santo, Maranhao, Bahia e Kio de 
Janeiro, todos com areas superiores a 100 000 ha. mas inferio- 
res a 300 000. 

Em 1958, assim se repartiram as maiores areas de produ- 
gao do milho, no pais: 
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Hectares 
1. Minas Gerais   1 239 075 
2. Kio Grande do Sul .. 1 106 320 
3. Sao Paulo   991 276 
4. Parana   833 579 
5. Santa Catarina   283 532 
6. Pernambuco   177 531 
7. Goias   152 822 
8. Espirito Santo   142 820 
9. Maranhao   130 659 

10. Bahia   128 180 
11. Rio de Janeiro   113 034 
12. Alagoas   96 871 
13. Paraiba   310 
14. Mato Grosso   70 891 

As estatisticas referentes a produ^ao refletem, com bastan- 

te aproximagao, essa reparti^ao das areas cultivadas. Na mes- 
ma ordem, aparecem os maiores centros produtores: Minas Ge- 
rais, com 1 660 000 toneladas; Kiio Grande do Sul, pom 'quase 
1 484 000; Sao Paulo, com mais de 1 404 000; e o Parana, com 
1 153 000. Tais centros se notabilizam pela elevada produtivi- 
dade, porque, ocupando 55% das areas de cultivo do pats, forne- 
cem-lhe nada menos de 77% do total produzido. 

Em posicao especial, surge Santa Catarina, a ocupar o quin- 
to lugar, com quase 549 000 toneladas. 

Vem, depois, com menor importancia: Goias, Espirito San- 
to, Pernambuco, Bahia e Kio de Janeiro, com cifras inferiores 
a 260 000 toneladas, se bem superiores a 100 000. 

Foi a seguinte a distribuiqao dos maiores centros produto- 
res, tendo em vista a produ^ao, no ano de 1958; 

Toneladas 
1. Minas Gerais   1 660 200 
2. Rio Grande do Sul .. 1 483 775 
3. Sao Paulo   1 404 435 
4. Parana   1 153 222 
5. Santa Catarina   548 287 
6. Goias   258 832 
7. Espirito Santo   130 928 
8. Pernambuco   119 447 
9. Bahia   114 412 
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10. Rio de Janeiro   100 023 
11. Mato Grosso  89 960 
12. Maranhao   84 042 
13. Alagoas   73 019 
14. Paraiba   38 621 

No que diz respeito ao valor da producao, algumas altera- 
Qoes se registram. embora nao de grande monta. 

Rio Grande do Sul, com 5,5 bilboes de cruzeiros, e Sao 
Paulo, com 5,1 bilboes, disputam o primeiro lugar, concorren- 
do com cerca de 44% do valor da producao brasileira de milho. 

Seguem-se-lhes, a disputar o segundo posto, Minas Gerais, 
com 3,5 bilboes, e o Parana, com 3 bilboes, o que significa que, 
englobadamente, contribuem ambos com 28% do total do pais. 

Em posigao ainda especial, aparece Santa Catarina, em quin- 
to lugar, com 1,8 bilboes de cruzeiros. 

Os nove Estados produtores, que vem a seguir, nao alcan- 
^am valor superior a um bilhao, mas apresentam cifras supe- 
riores a 200 milhoes de cruzeiros. Dentre eles, quatro merecem 
uma referencia especial: Goias, Pernambuco, Espirito Santo e 
Rio de Janeiro, cujo valor da produgao ultrapassa a cifra de 400 
milhoes de cruzeiros. 

Sao fatos que podem ser constatados ao examinar-se a se- 
guinte rela^ao de produtores, com os respectivos valores da 
produgao de milho; 

Cr$ 1 000 

1. Rio Grande do Sul .. 5 507 697 
2. Sao Paulo   5 187 211 
3. Minas Gerais   3 528 086 
4. Parana   3 093 126 
5. Santa Catarina  1 837 732 
6. Goias   982 534 
7. Pernambuco   604 815 
8. Espirito Santo   463 079 
9. Rio de Janeiro  458 595 

10. Bahia   381 814 
11. Alagoas   359 431 
12. Mato Grosso  359 411 
13. Maranhao   277 486 
14. Paraiba   229 287 





V 

ALGODAO E CANA DE ACUCAR. CULTURAS 
INDUSTRIAIS 

Analogias entre duas — Muitas identidades reunem, em nos- 
culturas so pais, o algodao e a cana tie aciicar: sao 

ambas culturas destinadas a transforma- 
Qoes industrials, representando o primeiro a base sobre a qual 
se assentam nossas industrias texteis e a segunda o tradicional 

fundamento de nossa industria agucareira; ambos apresentam 
um dominante carater comercial; possuem ambos um valor de 

produgao quase equivalente; constituem os dois, finalmente, im- 
portantes sustentaculos da economia agricola de Sao Paulo e 
dos Estados nordestinos. 

Encaradas em conjunto, essas duas culturas aparecem em 
posigao de excepcional destaque dentro da economia do pais. 
Somente o cafe as sobrepuja, como pornecedor de divisas, obti- 
das atraves da exportagao. Em area cultivada, rivalizam, de 
perto, com a ocupada pelos. cafezais, pois se estendem por mais 
de 3 700 000 ha. Em volume de produgao, nao encontram qual- 
quer outro produto com o qual possam ombrear-se, fornecen- 
do mais de 51 milhoes de toneladas, gracas a produgao canaviei- 
ra, excepcionalmente volumosa. No valor da produgao, ultra- 

passam o do milho e o do arroz, com seus 33,7 bilboes de cru- 
zeiros, embora nao consigam alcangar o da riqueza cafeeira. 

Sem competidor, Sao Paulo aparece como o principal pro- 
dutor tanto de um, como de outro desses produtos agricolas. 

() algodao — De longa data, o algodao ve-se cul- 
tivado no pais e especies perenes sao en- 

contradas, em estado nativo, no Nordeste. Como uma das gran- 
des riquezas do pais, sua importancia data de epoca recente. 
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remontando a decada de 1930-40, quando teve lugar o surto al- 
godoeiro em terras paulistas. 

Em area cultivada, Sao Paulo ocupa o primeiro lugar, com 
extensao de quase 692 000 ha (cerca de 25% do total brasilei- 
ro), localizados sobretudo no Planalto Ocidental. 

Seguem-se-lhes quatro Estados nordestinos, que dispoem 

de 51% da area de cultura algodoeira do pais: o Ceara, com mais 
de 360 000 ha; o Rio Grande do Norte, com cerca de 346 000; 
Pernambuco, com quase 344 000; e a Paraiha, com cerca de 

332 000. 
Os demais possuem areas cultivadas com extensao inferior 

a 135 000 ha, merecendo destaque: Minas Gerais, Parana e Ma- 
ranhao. 

Neste particular, assim se distribuem os maiores produto- 

res brasileiros, de acordo com os dados de 1958: 

Hectares 

1. Sao Paulo   . 691 804 
2. Ceara   . 361 876 
3. Rio Grande do Norte . . 345 790 
4. Pernambuco   . 343 946 
5. Paraiba   . 331 960 
6, Minas Gerais   . 130 516 
7. Parana   130 033 
8. Maranhao   . 100 168 
9. Bahia   79 774 

10. Alauoas   76 528 
11. Sergipe   23 307 

Impar e ainda mais expressiva e a posigao de Sao Paulo no 

que tange a producao: com cerca de 576 000 toneladas, fornece 
nada menos do que 50% do total do pais — fato que espelha, ad- 
miravelmente, a produtividade de sua area algodoeira, cuja ex- 
tensao, como ja se viu, nao vai alem de 25% da area produtora 
brasileira. 

Em segundo lugar, em posiqao nao menos significativa, apa- 
rece o Parana, com suas culturas da regiao setentrional; nao 
contando com mais do que 5% da area de cultivo do pais, pro- 
duz cerca de 9% da produgao algodoeira, com mais de 114 500 
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toneladas, superando a dos mais importantes centres nordesti- 
nos, cujas areas cultivadas, em media, sao 2,5 vezes mais ex- 
tensas. 

Seguem-se-lhe quatro Estados, dos quais Ires pertencentes 
ao Nordeste: a Paraiba, com cerca de 73 700 toneladas; Minas 
Gerais, com mais de 72 000; Ceara, com cerca de 66 500; e Per- 
nambuco, com cerca de 65 500. 

Os demais tern producao inferior a 36 000 toneladas, desta- 
cando-se: a Bahia, o Maranhao, o Rio Grande do Norte (que 
ocupa o 3." lugar, no pais, quanto a area cultivada) e Alagoas. 

E' o que demonstra, com maiores detalhes, a relagao abai- 
xo, referente ao ano de 1958; 

No que se refere ao valor da produgao, excepcional tam- 
bem e a posicao ocupada por Sao Paulo, pois contribui com 7,3 
bilboes de cruzeiros, vale dizer, 43'( do valor da produgao algo- 
doeira nacional. 

Em seguida, aparecem quatro Estados produtores, dos quais 
apenas um nao e nordestino: a Paraiba, com 1,8 bilboes de cru- 
zeiros; Ceara, com 1,55 bilboes; Pernambuco, com 1,51 bilboes; 
e e Parana, com 1,2 bilboes— cifras que nao deixam de ser des- 
concertantes, por nao corresponderem ao volume da produgao 
de tais centres produtores. 

Vem, depois, os Estados com valor de produgao inferior a 
um bilhao de cruzeiros, entre os quais merecem ser destacados 
tres, pelo menos: o Rio Grande do Norte, com mais de 854 mi- 

Toneladas 

1. Sao Paulo .. 
2. Parana   
3. Paraiba . ... 
4. Minas Gerais 
5. Ceara   
6. Pernambuco 

575 891 
114 579 
73 720 
72 382 
66 569 
65 517 
35 860 
35 522 
33 287 
27 224 

8 018 

7. Bahia   
8. Maranhao   
9. Rio Grande do Norte . . 

10. Alagoas   
11. Sergipe   
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Ihoes de cruzeiros; Minas Gerais, com cerca de 827 milhoes; e 
Alagoas, com mais de 528 milhoes — cifras que, tambem, em 
muitos casos, sao desconcertantes. 

Sao os seguintes os dados referentes a 1958, no que diz res- 
peito ao valor da produgao: 

CrS 1 000 

1. Sao Paulo   7 346 091 
2. Paraiba   1 380 560 
3. Ceara   1 559 428 
4. Pernambuco   1 517 766 
5. Parana   1 271 406 
6. Kio Grande do Xorle 854 765 
7. Minas Gerais   827 497 
8. Alagoas   528 601 
9. Maranhao   380 855 

10. Rahia   341 767 
11. Seridpe   140 178 

A cana do aciicar — Durante cerca de quatro seculos, foi 
o Nordcste brasileiro o emporio incontes- 

te da producao de cana de aqucar. gracas aos velhos, mas in- 
cansaveis canaviais de sua Zona da Mata; e Pernambuco lide- 
rava os centres p rod u to res regionais. A seu lado, Kio de Ja- 
neiro, Minas Gerais e Bahia eram outras areas tradicionais e 
de importancia. 

Todavia, nos derradeiros 30 anos, teve lugar a surpreenden- 
te ascencao de Sao Paulo, que, em epoca recente, assumiu o co- 

mando da producao canavieira nacional, de maneira verdadei- 
ramente espetacular, tanto no que se refere a area cultivada, 
como quanio ao volume e ao valor da produqao. 

Em relaqao as areas de cultivo, quatro Estados aparecem 
nos primeiros lugares: Sao Paulo, com 315 500 ha, que se con- 
centram sobretudo em sua porcao centro-oriental; Pernambuco, 
com cerca de 206 500 ha, localizados, como sempre, em sua Zo- 
na da Mata; Minas Gerais, com 169 400 ha, situados na Zona da 
Mata mineira; e Kio de Janeiro, com mais de 103 600 ha, que se 
concentram na Baixada de Campos. 
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Somente esses quatro centres produtores congregam 77% 

da area canavieira do pals, cabendo a Sao Paulo cerca de 30% 
e a Pernambuco cerca de 20%. 

Os demais, dispoem de areas inferiores a 85 000 ha, desta- 
cando-se, entre eles: Alagoas, com 82 500; Bahia, com mais de 
53 000; e o Kio Grande do Sul, com cerca de 45 500. 

Em 1958, assim se repartiram as principals areas de culti- 

vo da cana de a^ucar: 

Hectares 

1. Sao Paulo   315 522 
2. Pernambuco   206 495 
3. Minas Gerais   169 433 
4. Rio de Janeiro  103 636 
5. Alagoas   82 492 
6. Bahia   53 248 
7. Rio Grande do Sul ... 45 481 
8. Paraiba   32 674 
9. Goias   29 697 

10. Santa Catarina   28 316 
11. Ceara   26 516 
12. Sergipe   20 174 
13. Espirito Santo   19 937 
14. Parana   19 484 

No que concerne ao volume da produgao, excepcional e 

a posigao de Sao Paulo, porque fornece, sbzinho, 33%. da pro- 
duqao brasileira, mais de 16 500 000 toneladas, o que corres- 
ponde a um rendimento de 52 toneladas de cana, por hectare. 

O segundo posto cabe a Pernambuco, com uma produgao 

de mais de 7 700 000 toneladas (15% do total brasileiro), o que 
significa uma produtividade de apenas 37 toneladas por hectare. 

Seguem-se-lhe quatro centres produtores de destaque: Mi- 
nas Gerais, com mais de 5 700 000 toneladas (33 ton/ha); Rio 
de Janeiro, com mais de 4 400 000 (42 ton/ha); Alagoas, com 
cerca de 3 800 000 (47 ton/ha); e Bahia, com cerca de 2 400 000 
(44 ton/ha), sobretudo fornecidas pelas tradicionais areas pro- 
dutoras do Reconcavo. 
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Vem, depois, tres outros Estados: a Paraiba, com mais de 
1 380 000 (42 ton/ha); Goias, com mais de 1 209 000 (40 ton/ 
ha); e o Parana com mais de 1 207 000 (62 ton/ha). 

Os demais produtores aparecem com cifras inferiores a um 
milhao de toneladas, conforme se pode constatar pelos seguin- 
tes dados, referentes a produ^ao em 1958: 

Toneladas 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Sao Paulo   16 521 105 
Pernambuco .. 
Minas Gerais . 
Rio de Janeiro 
AlaRoas   
Bahia   

7 712 147 
5 727 844 
4 417 976 

3 778 891 
2 380 552 
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Fig. 9 — Os grandes cenlros produtores de cana de aQicar. — A partir de 
poca reccnte, Sao Paulo assumiu o primeiro posto na produqao canavieira, em 
rca, volume e valor. Ultrapassou os Iradicionais centros produtores da Zona da 
data nordestina (encabc^ados por Pernambuco), como tambem Minas Gerais e 
do de Janeiro. 
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8. Goias   
9. Parana   

10. Santa Catarina ... 
11. Rio Grande do Sul 
12. Ceara   
13. Serejpe   
14 . Espirilo Santo . . .. 

Paraiba 1 387 649 
1 209 135 
1 207 412 

870 867 
837 478 
770 443 
764 799 
579 300 

Encarado o assunto sob o ponto de vista do valor da produ- 
cao. nao menos destacada e a posigao qtie Sao Paulo ocupa, pois 
contribui com cerca de 3297 do valor da producao acucareira 
do pats, on sejam 3,6 bilboes de cruzeiros. 

Segue-se-lhe Pernamhuco, com mais de 2.9 bilboes de cru- 
zeiros do total brasileiro) 

Os tres centres produtores, que, com destaque, depois apa- 
recem, contribuem com 2()rf do valor da producao aqucareira 
do pais: Kio cte Janeiro, com 1,7 bilboes; Minas Gerais, com 1,4 
bilboes; e Alagoas, com 1,2 bilboes. 

Os demais surgem com cifras inferiores a um bilhao de cru- 
zeiros, merecendo uma referencia: a Bahia, com 702 milhoes; 
e a Faraiha, com 585 milhoes. 

E' o que se pode verificar na relacao abaixo, referente a 
1958; 

CrS 1000 

1. Sao Paulo   
2. Pernamhuco   
3. Rio de Janeiro   
4. Minas Gerais   
5. AJaa.oas   
6. Bahia   
7. Paraiba   
8. Parana   
9. Goias   

10. Serai pe   
11. Rio Grande do Sul . . 
12. Ceara   
13. Santa Catarina   
14. Espirilo Santo   

a 6a0 507 
2 943 772 

1 703 487 
1 442 283 
I 291 348 

702 722 
585 001 
382 142 
320 893 
286 406 
256 804 
229 309 
227 427 
161 313 



VI 

MANDIOCA E FEU AO. CULTURAS ALIMENTARES 

Alinienftos do povo — Tal como o algodao e a cana de a^u- 
car, a mandioca e o feijao apresentam al- 

gumas analogias; sao ambos culturas temporarias, de carater pre- 
dominantemente comercial, mas tambem de subsistencia; apro- 
ximam-se bastante no que se refere ao valor da respectiva pro- 
dugao; destinam-se ao consumo interno; e. antes de tudo, cons- 
titaem uma das bases da alimentacao dos brasileiros perten- 
centes a classe media e as classes menos favorecidas, nas areas 
rurais como nas aglomeracoes urbanas. 

Em conjunto, suas culturas ocupam uma area comparavel 
a do arroz e duas vozes mais extensa que a do cafe (mais de 
3 350 000 ha). Quanto ao volume, a produgao de ambos (cer- 
ca de 17 milhoes de toneladas) aparece em segundo lugar, 
dentro do pais, gragas ao contingente fornecido pela mandio- 
ca. e so e superada pela do milho. Em relagao ao valor da pro- 
dugao, com sens 25,6 bilboes de cruzeiros, equiparam-se ao mi- 
lho e contribuem com mais de metade do valor da produgao 

cafeeira. 

A mandioca — Cultura que remonta a epoca pre- 
cabralina, praticada ainda hoje pelos in- 

digenas nao integrados em nossa civilizagao, a mandioca, a 
exemplo do milho, apresenta urn certo carater de "universa- 
lidade", dentro do pais; nao obstante, e no Sul, no Nordeste 
e no Leste, sobretudo, que se concentram os mais importan- 
tes centres produtores. Tradicionalmente e atraves de tecni- 
cas muitas vezes bastante primitivas, ve-se consumida sob a 
forma da farinha de mandioca (de que a farinha d'agua, da 
Amazonia, constitui uma variedade), quando nao cozida. Tam- 
bem importante, alem disso. e seu aproveitamento pela indus- 
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tria, que dela obtem sub-produtos de largo consumo, como o 
polvilho e a tapioca. 

Nao existe, no pai's, nenhuma regiao produtora que se des- 
taque, de maneira particular, por sua area cultivada, se com- 
parada com outras. As cifras se sucedem, sem diferengas subs- 
tanciais, desde 170 000 ha ate 20 000. num total de 14 produ- 
tores, que sao os principals. Todavia, tres Estados aparecem 
com maior importancia; o Rio Grande do Sul, com cerca de 
169 500 ha; Pernambuco, com 148 000; e Bahia, com 147 000 
correspondendo, englobadamente, a 36^ da area mandioqueira 
do pais. 

Em 1958, assim se repartiram os principals centres produ- 

tores, neste particular: 

Hectares 

1. Rio Grande do Sul .... 169 598 
2. Pernambuco   148 054 
3. Bahia   147 008 
4. Santa Catarina   104 756 
5. Minas Gerais   94 973 
6. Sao Paulo   57 572 
7. Sergipe   45 367 
8. Ceara   44 917 
9. Paraiba   40 096 

10. Alagoas   37 072 
11. Goias   36 314 
12. Parana   26 588 
13. Espirito Santo   26 210 
14. Mato Grosso   23 056 

Ja o mesmo nao sucede em relagao ao volume da produ- 
gao. Nada menos de seis Estados aparecem em posigao de des- 
taque, relativamente aos oito seguintes, com totals superiores 
a um milhao de toneladas, embora apenas um ultrapasse os dois 
milhoes: Bahia, com cerca de 2 170 000 toneladas; Rio Grande 
do Sul, com mais de 1 850 000; Santa Catarina, com 1 700 000; 
Minas Gerais, com mais de 1 500 000; Pernambuco, com cerca 

de 1 200 000; e Sao Paulo, com cerca de um milhao. 
E' o que se pode constatar, examinando a seguinte relagao 

dos maiores produtores, em 1958: 
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Toneladas 

1. Bahia   2 169 583 
2. Rio Grande do Sul . . 1 857 572 
3. Santa Catarina   1 701 936 
4. Minas Gerais   1 533 279 
5. Pernambuco   1 224 213 
6. Sao Paulo   1 043 515 
7. Sergipe   686 834 
8. Goias   618 741 
9. Espirito Santo   448 535 

10. Paraiba   434 706 
11. Ma to G rosso  401 304 
12. Parana   390 866 
13. Alagoas   373 587 
14. Ceara   371 133 

M ANDIOCA 
Miihoes de cr* c.d Valor da produQao em miinoes de crs 

25oo .jP 1958 
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Fig. 10 — Os grandes cenlros produtores de mandioca. — Trata-se de uma 
iqucza agricola largamente difundida no pais, cm que o Rio Giande do Sul des- 
aca-se quanto ao valor da produqao c, ainda, quanto a area cultivada. 

Como seria logico de se supor, os seis maiores produtores 
lambem se destacam quanto ao valor da producao, embora di- 
?ira a ordem de classifica^ao. Em primeiro lugar, aparece o 
Rio Grande do Sul, com 2,1 bilboes de cruzeiros. Seguem-se 
he: Pernambuco, com 1,6 bilhoesj Bahia, com 1,4 bilboes, San- 
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ta Catarina, com 1,2 bilhoes; Minas Gerais, com 1,1 bilhoes; e 
Sao Paulo, com 937 milhoes. 

Eis a relagao dos cenlros produtores quo, em 1958, mais 
se destacaram pelo valor de sua produgao; 

Cr$ 1 000 

1. Rio Grande do Sul 2 180 574 
2. Pernambuco   1 668 385 
3. Bahia   1 490 203 
4. Santa Catarina   1 268 350 
5. Minas Gerais   1 198 049 
6. Sao Paulo   937 574 
7. Ma to G rosso   606 365 
8. Sergipe  580 623 
9. Paraiba   502 130 

10. Alagoas   478 340 
11. Parana   438 120 
12. Goias   399 975 
13. Espirito Santo   377 798 
14. Ceara   316 461 

O feijao — Se existe um produto alimentar ca- 
racteristicamente brasileiro, pela difusao 

de sen consume, o feijao talvez mereqa essa honra; e o alimen- 
to cotidiano dos humildes, como o e tambem dos que pertencem 
a classe media. Dai a quase "universalidade" de sua produgao, 
no pais, se bem que sejam o Sul, o Leste e o Nordeste as regioes 
em que se concentram os mais destacados produtores, embora 
sem que nenhum deles aparega em posigao excepcional relati- 
vamente aos demais. 

Quanto a area cultivada, Minas Gerais destaca-se, de cer- 
ta maneira, com quase 500 000 ha. Seguem-se-lhe, de perto: 
Parana, com quase 370 000 ha; Sao Paulo, com cerca de 285 500; 
Rio Grande do Sul, com quase 152 000; Pernambuco, com qua- 
se 127 000; e a Bahia, com 110 800. 

Sao esses os principals centres produtores, nesse particular, 
conforme o demonstram as estatisticas referentes a 1958: 
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Hectares 

1. Minas Gerais   497 496 
2. Parana   369 924 
3. Sao Paulo   285 550 
4. Rio Grande do Sul ... 151 880 
5. Pernambuco  126 793 
6. Bahia   110 880 
7. Alagoas   72 915 
8. Santa Catarina   67 641 
9. Goias   64 472 

10. Paraiba   58 705 
11. Rio Grande do Norte . 51 113 
12. Espirito Santo   49 477 
13. Mato Grosso  37 585 
14. Piaui   33 296 

Milhoes tie crs 3 coo 
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Fig. 11 — O.v mi ores ccntros prodttlores de jeijdo. — Minas Gerais, inegavel 
menle, e o grandc emporio produtor de feijao do nosso pais; ocupa o primeirc 
posto no que sc referc ao valor, mas tambem quanto a area cultivada e ao volurm 
da produ^-ao. 
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Xo que se refere ao volume da producao, quatro sao os Es- 
tados que maior importancia apresentam; Minas Gerais, com 
mais de 331 000 loneladas; Parana, com mais de 304 000; Sao 
Paulo, com mais de 201 000; e o Kio Granfde do Sul, com mais 
de 100 000 

Os demais ja aparecem em jjosiqao secundaria, conforme 
as estatisticas referentes a 1958 bem o demonstram: 

Toneladas 

J. Minas Gerais   331 489 
2. Parana   304 197 
3. Sao Paulo   201 402 
4. Rio Grande do Sul .... 139 194 
5. Bahia   82 304 
6. Santa Catarina  70 160 
7. Goias   66 188 
8. Ala.uoas   43 402 
9. Pernambueo   42 630 

10. Mato Grosso  38 903 
11. Espirito Santo   33 023 
12. Pnraiba   18 015 
13. Rio Grande do Norte .. 16 910 
14. Piaui   12 262 

Quanto ao valor da producao, apenas Ires Estados ocupam 
posicao de maior destaque: Minas Gerais, com 2,7 bilboes de 
cruzeiros; Parana, com 1,7 bilboes; e Sao Paulo, com 1.6 bilboes. 
Sbmente eles contribuem com 52bo do valor da producao de fei- 
jao. no pat's. 

Os demais aparecem em posigao secundaria; e isto pode ser 
constatado, com o exame das estatisticas referentes a 1958; 

Cr$ 1 000 

1. Minas Gerais   2 743 971 
2. Parana   1 727 181 
3. Sao Paulo   1 647 364 
4. Rio Grande do Sul .. 897 176 
5. Bahia   853 300 

(*) — Cumpre lembrar que, anualmente, a cultura dessa leguminosa fornece duas 
colheitas: a do feijao das aguas e a do feijao da seca, o que serve para ex- 
plicar a importancia tanto do volume, como do valor de sua produgao. 
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6. Alayoas   
7. Pernambuco   
8. Santa Catarina   
9. Goias   

10. Paraiba   
11. Ma to G rosso  
12. Espirito Santo   
13. Kio Grande do Norte 
14. Piaui   

600 829 
600 522 
532 879 
460 035 
243 779 
235 958 
227 047 
222 620 
156 310 

Como advertimos de im'cio, o cafe, o arroz, o milho, o algo- 
tlao, a cana de aciicar, a mandioca e o feijao constituem, sem 
a menor duvida, as niquezas fundamentais da agricultura bra- 
sileira. Apenas tais produtos contribuem com 80% do valor da 
produ^ao agn'cola nacional. For isso mesmo, procuramos dedi- 
car-lhes maior atencao, nessa rapida e sucinta analise dos da- 
dos estatisticos referentes a 1958. 

Os restantes 20r j do valor da produgao agncola brasileira 
repartem-se por mais de uma dezena de outros produtos, que 
1'ocalizaremos, sinteticamente, a seguir. 





VII 

OUTRAS CULTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS 

O segundo grupo das — No conjunto das riquezas agrfcolas 
riquezas agn'colas do pai's, depois das sete ja referidas, um 

brasileiras segundo grupo se destaca, com certa ni- 
tidez. Um traqo o identifica; as sete culluras, que o consti- 
tuem, apresentam um so carater — o comercial. Tres sao per- 
manentes: a banana, o cacau e a laranja; e quatro sao tempora- 
rias: a batata inglesa, o trigo, o fumo e a cebola. 

Englobadamente, ocupam uma area cultivada de 2 584 000 
hectares, comparavel com a do algodao, duas vezes menor que 
a do milho, em que somente o trigo abrange 55%. No que diz 
respeito ao valor da produ^ao, contribuem com mais de 2,9 bi- 
lboes de cruzeiros — o equivalente ao valor da produqao de 
arroz. 

Isoladamente, assim se classificam, tendo em vista sua im- 
portancia para a economia agricola; I. a banana; 2. a batata in- 
glesa; 3. o trigo; 4. o cacau; 5. a laranja; 6. o fumo; 7. a cebola 
e nessa ordem as estudaremos. 

A banana ■— Sem a menor duvida, e a banana a 
mais popular e consumida das frutas bra- 

sileiras, figurando, com freqiiencia, na mesa dos que pertencem 
a classe media e, sempre que possivel, na mesa dos mais humil- 
des. Dai sua importancia, dentro da economia agricola do pais. 
Sua cultura predomina no Sul, no Leste e no Nordeste. 

Sao Paulo e, sem contestaqao, o primeiro produtor brasi- 
leiro, dispondo da mais extensa area cultivada (acima de 44 700 
ha), aparecendo com o maior volume de produgao (cerca de 
47 milhoes de cachos) e contribuindo com o maior valor (1,1 
bilhoes de cruzeiros), gragas aos extensos bananais de sua re- 
giao litoranea, como aos do Planalto. 
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Fig. 12 — Os graudes crnlros produtores de banana. — Sem cnntesta^ao, e 
Sao Paulo o maicr produtor brasileiro dc banana, nao encontrando rival quanto 
a area de cultivo, ao volume c ao valor da produqao. 

Mas outros centros produtores tambem se destacam: Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Ceara, Pernambuco, Bahia e Espirito 
Sanlo — todos com areas cultivadas superiores a 6 000 ha, vo- 
lume de produgao maior que 10 milhoes de cachos e valor da 
producao superior a 200 milhoes de cruzeiros. 

Em 1958, foram os seguintes os caracteristicos dos princi- 
pais Estados bananicultores: 

Produtores 
Areas 

(hectares) 
Producao 

(Mil cachos) 
Valor 

(Cr$ 1 000) 
1. Sao Paulo   44 755 46 954 1 123 566 
2 Rio de Janeiro .... CRO IT 31 273 783 339 
3. Minas Gerais   22 546 33 185 731 128 
4. Ceara   8 437 13 955 544 752 
5. Pernambuco   inr cz 15 191 511 200 
6. Bahia   6 334 10 723 310 729 
7. Espirito Santo  8 133 13 325 226 538 
8. Paraiba   2 597 3 862 198 205 
9. Santa Catarina . . . 6 747 9 659 192 537 

10. Parana   6 903 10 101 167 271 
11. Guanabara   3 780 6 300 157 500 
12. Rio Grande do Sul 2 626 3 834 118 106 
13. Maranhao   2 643 5 300 112 310 
14. Mato Grosso   2 894 6 432 107 263 
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A batata inglesa ou — Embora de recente introdugao no 
batatinha Brasil, a batata inglesa ou batatinha ja 

ocupa posigao de inegavel destaque, den- 
tro da economia agrfcola nacional, gragas ao seu intense consu- 
mo, particularmente pelas populagoes dos centres urbanos. Tra- 
ta-se -de uma cultura largamente difundida especialmente em 
duas regioes brasileiras: o Sul e o Sudeste. 
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batata inglesa 
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Fig. 13 — Os maiores centros produtores de batatinha 011 batata inglesa. — 
Trata-se de uma riqueza produzida em area relativamcnte restrita do pais, parti- 
cularmente na Regiao Sul, onde se destacam Sao Paulo e Rio Grande do Sul. 

Sao Paulo e Rio Grande do Sul aparecem nos primeiros lu- 
gares, entre os maiores produtores, tanto no que se refere as 
areas cultivadas (54 000 e 61 100 ha, respectivamente), como ao 
volume da produgao (cerca de 372 000 e mais de 294 600 tone- 
ladas, respectivamente), e ao valor da produgao (2,2 e 1,2 bi- 
lboes, respectivamente). 

Seguem-se-lhes: Parana, Minas Gerais e Santa Catarina, 
com um valor de produgao que vai de 620 a 240 milhoes de 
cruzeiros. 
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Os dados referentes a 1958 dao-nos uma ideia das caracte- 
rlsticas dos principals centros produtores de batatinha: 

Produtores 
Areas Produ?ao Valor 

(hectares) (toneladas) (Cr$ 1 000) | 
1. Sao Paulo  54 001 371 894 2 201 436 
2. Rio Grande do Sul 61 142 294 639 1 245 011 
3. Parana   34 785 167 505 620 028 
4. Minas Gerais   17 175 96 509 526 301 
5. Santa Catarina .... 14 048 51 537 240 435 
6. Paraiba   4 850 14 537 83 893 
7. Rio de Janeiro .... 1 765 5 138 36 269 
8. Bahia   1 185 3 614 32 332 
9. Goias   706 3 942 31 143 

10. Sergipe   874 2 216 15 574 
11. Espirito Santo .... 239 2 082 15 183 

O trigo — Embora conhecida, de longa data, 
no pafs, so em epoca muito recente pas- 

sou a cultura do trigo a ocupar lugar de relative destaque entre 
as principals riquezas agrfcolas brasileiras. 
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Fig. 14 — Centros produtores de trigo e de cacau. — Tao diferentes por sua 
natureza e ^elas caractensticas ecologicas, nada mais justo que sejam completa- 
mente diverses os centros produtores do trigo e do cacau. Mas, num ponto ambos 
se assemelham: a existencia, para cada qual, de um mercado que nao encontra 
nvais — o Rio Grande do Sul, em relagao ao trigo, e a Bahia, em relagao ao cacau. 
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E' no Sul que se encontram sens mais importantes centres 
produtores; Rio Granule do Sul, Santa Catarina e Parana. To- 
davia, nao ha termo de comparagao entre a cultura sul-riogran- 
dense e as demais; o grande Estado sulino ocupa o primeiro lu- 
gar, sem competidor, tanto pela area cultivada (mais de 1 228 000 
hectares), como pelo volume da produgao (mais de 407 000 to- 
neladas) e o valor da produgao (3,4 bilhdes de cruzeiros) . 

Tudo isso se constata, ao exame dos dados estatisticos re- 
ferentes a 1958 e aos maiores centres produtores: 

Produtores 
Areas 

(hectares) 
Produgao 

(toneladas) 
Valor 

(€r$ 1 000) 

1. Kio Grande do Sul . 
2. Santa Catarina  
3. Parana   
4. Sao Paulo  
5. Minas Gerais  

1 228 753 
116 790 

91 435 
7 805 

881 

407 308 
96 915 
77 529 

6 032 
707 

3 478 770 
845 057 
595 085 

5 363 
2 994 

O cacau — Implantada no Brasil em pleno se- 
culo XVIII, a cultura do cacau encontrou 

na Bahia um '"habitat" privilegiado. Em muito menor escala, 

difundiu-se tambem na Amazonia (onde e native) e, bem re- 
centemente, no vale inferior do rio Doce, em terras do Espirito 
Santo. 

Sao essas, na realidade, as mais importantes areas cacauei- 
ras do pais, que tern no produto um dos baluartes de sua ex- 
portaqao. Praticamente, porem, e a Bahia o unico produtor bra- 
sileiro, pois Ihe pertencem 94,9^ das areas cultivadas em nos- 
so territorio, 94,7f/r do volume de nossa produgao cacaueira e 
96%. do valor da produgao nacional. 

As cifras referentes a 1958 falam mais alto que as palavras: 

Produtores 
Areas 

(hectares) 
Produgao 

(toneladas) 
Valor 

(Cr$ 1 000) 

1. Bahia   437 466 156 503 4 417 912 
2 Espirito Santo  15 986 5 233 107 683 
3. Amazonas   1 461 1 413 31 405 
4. Para   5 832 962 29 485 
5. Amapa  77 13 318 
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A laranja — A cultura das frutas citricas e, em 
particular, a da laranja somente passou 

a ter importancia economica a partir do segundo quartel do se- 
culo atual, quando teve lugar a expansao dos laranjais na Bai- 
xada Fluminense e na Depressao Periferica paulista. Atual- 
mente, continuam a ser esses os maiores mercados produtores 
do pai's, embora tambem aparegam, com relativa importancia, 
outros centres produtores, localizados no Sul, no Sudeste e no 
Nordeste. 

Kio de Janeiro e o maior produtor brasileiro, tendo em vis- 
ta o valor da produQao (urn bilhao de cruzeiros). Mas' Sao Pau- 
lo o ultrapassa quanto a area cultivada (23 600 ha) e quanto 
ao volume da produgao (cerca de 1,5 bilhoes de frutos). 

Em posigao de menor destaque aparecem: Minas Gerais, 
Kio Grande -do Sul, Bahia, Guanabara e Parana. 

Em 1958, foram as seguintes as caractensticas dos princi- 
pals produtores de laranja, no par's: 

r 
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Fig. 15 — Centros produtores de laranja, fumo e cebola. — No quc se refere 
a laranja, muito importante e a posigao do Rio de Janeiro e de Sao Paulo. Quanto 
ao fumo ou tabaco, sao o Rio Grande do Sul e a Bahia os que mais se destacam. 
Fi, em relatplo a cebola, o Rio Grande do Sul nao encontra nenhum rival serio. 
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Produtores 
Areas 

(hectares) 
Produgao 

(Milhares) 
Valor 

(Cr$ 1 000) 

. Rio de Janeiro .... 15 192 1 359 837 1 016 192 
!. Sao Paulo   23 664 1 544 999 843 985 

. Minas Gerais   15 903 1 189 083 431 820 
. Rio Grande do Sul 14 177 973 603 345 252 
. Bahia   2 936 217 597 255 928 

Guanabara   5 120 352 000 176 000 
. Parana   3 620 461 561 172 293 

Paraiba   713 101 489 105 864 
. Pernambuco   2 670 171 430 101 498 
. Santa Catarina .... 3 327 355 984 100 284 

O fumo ou tabaco — A exemplo do cacau, o fumo ou ta- 

baco e outra cultura industrial perten- 

cente ao grupo em exame. Mas, bem ao contrario daquele, cons- 
titui velha riqueza do pafs, que o indigena ja conhecia antes da 

chegada do europeu (a quem ensinou seu uso) e cujo cultivo 

remonta aos primordios da colonizagao portuguesa, tendo cres- 
cido paralelamente com a riqueza agucareira, de que foi a cul- 
tura ancilar. Seus maiores mercados produtores localizam-se 
no Sul, no Leste e no Nordeste. 

Dois Estados se destacam, em relagao aos demais; o Rio 

Gramde do Sul, que dispoe da maior area cultivada (60 000 ha), 
do maior volume de produgao (52 000 toneladas) e contribui 

com o maior valor (cerca de 793 milhoes de cruzeiros), gragas, 

principalmente, as culturas do Vale do Jacui; e a Bahia, com 
cerca de 34 000 ha, mais de 25 000 toneladas e uma produgao 
de 620 milhoes de cruzeiros, provenientes do Reconcavo baiano 
e vizinhangas. 

Todavia, dois outros centres produtores merecem ser re- 
feridos: Santa Catarina e Minas Gerais. 

Eis as caracten'sticas dos principais mercados do fumo ou 

tabaco, em 1958: 
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Produtores 
Areas Producao Valor 

(hectares) (toneladas) (Cr$ 1 000) 

1. Rio Grande do Sul 60 349 52 300 792 941 
2. Bahia   33 942 25 345 620 027 
3. Santa Catarina .... 16 374 17 902 353 689 
4. Minas Gerais   32 942 19 233 351 474 
o. Ser^ipe   3 519 3 152 101 294 
6 Para  2 477 1 810 101 143 
7. Goias   4 276 3 865 98 230 
8. Maranhao   3 259 1 879 88 179 
£. Alagoas   8 111 6 686 75 732 

10. Paraiba   5 809 3 807 64 798 

A cebola — As maiores areas de cultivo da ce- 
bola localizam-se particularmente no Sul 

do pais, embora tenham certo destaque alguns Estados do Su- 
deste e do Nordeste. 

Sem encontrar rival, o Rio Grande do Sul aparece como o 
maior produtor do pais, com uma area cultivada de mais de 
11 700 ha, uma producao superior a 74 600 toneladas, no valor 
de quase 950 milhoes de cruzeiros. Suas principais culturas si- 
tuam-se nos terrenos silicosos da regiao lagunar. 

A seu lado, com relative destaque, encontram-se: Sao Paulo 
(mais de 419 milhoes de cruzeiros), Pernambuco (cerca de 374 
milhoes), Parana, Minas Gerais e Santa Catarina. 

Em 1958, assim se caracterizaram os principais centros pro- 
dutores de cebola, no pais: 

Produtores 
Areas 

(hectares) 
Producao 

(taneladas) 
Valor 

(Cr$ 1 000) 

1. Rio Grande do Sul . 11 745 74 660 947 344 
2. Sao Paulo  9 046 39 359 419 325 
3 Pernambuco   2 576 19 501 373 997 
4. Parana   5 390 14 878 140 112 
5. Minas Gerais   4 047 11 497 132 873 
6. Santa Catarina  2 662 10 388 90 681 
7. Bahia   1 611 4 727 46 929 
8. Sergipe   344 1 866 19 013 
9. Paraiba   401 1 146 18 432 
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CULTURAS DE MENOR IMPORTANCIA ECON6MICA 

O tercciro grupo de — Para completar a visao panoramica 
riquezas agn'colas da economia agncola nacional, resta-nos 

brasileiras fazer referenda ao terceiro grupo de ri- 
quezas. dentre as que merecem um des- 

laque espedal. Constituem-no culturas permanentes e tempo- 
rarias, destiuadas a alimentacao ou a transformacao pela in- 
dustria, se bem que todas apresentem um carater comerdal. 
Quanto ao valor da produgao, todas elas aparecem com cifras 
inferiores a 2 bilhoes de cruzeiros, apenas tres contribuindo com 
mnis dp, nm hilhao, 

Examina-las-emos na ordem decrescente de sua importancia 
economica, a saber: 1. a balata doce; 2. a uva; 3. o coco da Ba- 
bia; 4. a mamona: 5. o agave ou sisal; 6. o abacaxi; 7. a uva. 

A batata doce — Trata-se de uma cultura bastante di- 
fundida no Sul, no Nordeste e no Leste 

brasileiros, onde se ve largamente consumida. 

O Rio Grande do Sul e o maior produtor brasileiro, ocupan- 
do posigao incontrastavel. Dispoe de mais de 27 400 ha culti- 

vados, que produziram, em 1958, mais de 232 000 toneladas, no 
valor de mais de 494 milhoes de cruzeiros. 

Seguem-se-lhe, principalmente: Santa Catarina (215 mi- 
lhoes de cruzeiros, em 1958), Parana (189), Minas Gerais (188), 
Pcrnambuco (172), Paraiba (149) e Rio Grande do Norte (122). 

A uva — Data de epoca recente o cultivo da 
uva para fins industriais, porque recen- 

te tambem e a importancia assumida pela nossa industria vi- 
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m'cola. Trata-se de uma cultura tipicamente sulina, embora Mi- 

nas Gerais apareca entre os centres de producao. 

No que se refere a area cultivada (35 650 ha) e a produqao 

(260 350 toneladas, em 1958), o Kio Grande do Sul nao encon- 

tra rival no pai's, devido a importancia dos vinhedos da regiao 

colonial de origem italiana (Caxias, Garibaldi, Fibres da Cunha, 

etc.). Quanto ao valor da produgao (662,5 milhbes de cruzeiros, 

em 1958), ocupa tambem o primeiro lugar, embora sem o mesmo 

destaque. 

E' que Sao Paulo, sobretudo gragas aos vinhedos da regiao 

de Sao Roque e Jundiai, embora com area cultivada sensivel- 

mente menor (11 280 ha) e com produgao tambem bastante in- 

ferior (71 800 toneladas), constitui serio rival no que diz res- 

peito ao valor da produgao (649,5 milhbes de cruzeiros, em 1958). 

Os demais produtores ja aparecem em posigao secundaria, 

destacando-se, entre eles: Santa Catarina (145 milhbes de cru- 
zeiros), Parana (114) e Minas Gerais (61). 

O coco (la Bahia ■— Sao os coqueirais da orla litoranea 

do Nordeste e da Bahia que mais se des- 

tacam nessa cultura, que o colonizador portugues introduziu no 

pais, a natureza encarregou-se de difundir e, recentemente, o 
homem vem cultivando de maneira intensa. 

Pelo valor da produgao, e Alagoas o primeiro produtor bra- 

sileiro (313 milhbes de cruzeiros, em 1958), embora nao o seja 

pela area cultivada (13 500 ha) e pela produgao (78 000 tonela- 

das) . Na verdade, possui a Bahia a mais extensa area de co- 

queirais (21 000 ha) e contribuiu, em 1958, com o maior volu- 

me da produgao (82 200 toneladas), embora seu valor fosse de 

298,6 milhbes de cruzeiros. 

Seguem-se-lhes, alem de outros menores; Scrgipc (228,7 mi- 

lhbes de cruzeiros), Ceara (167,9), Pernambuco (148,5) e Parai- 
ba (126,6). 
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A mamona — Trata-se de uma cultura industrial 
bastante difundida no Nordeste, embora 

alguns dos maiores produtores encontrem-se no Sul e no Leste. 

O maior produtor brasileiro de mamona e, sem nenhuma 
duvida, a Bahia, que dispoe de mais de 62 000 ha de cultura, 
que produziram, em 1958. cerca de 77 000 toneladas, no valor 
de 370 milhoes de cruzeiros. 

Vem, depois, em destacada posigao: Sao Paulo (269,5 mi- 
lhoes de cruzeiros) e Pernambuco (156 milhoes) 

Os demais nao se Ihes comparam: Minas Gerais (69,5), Pa- 
rana (36,4), Ceara (21,9), Alagoas e Paraiba. 

O agave ou sisal Data de epoca bastante recente a 

cultura dessa fibra, que encontrou em 
terras nordestinas e baianas sen "habitat" ideal. 

Mais da metade da produgao brasileira precede da Paraiba, 
onde existem 49 400 ha de culturas, que produziram, em 1958, 
51 400 toneladas, no valor de 369,6 milhoes de cruzeiros. 

Tres outros centres produtores, porem, ainda se destacam: 
a Bahia (158,2 milhoes de cruzeiros), Pernambuco (96,8) e Rio 

Grande do Norle (75) . 

O abacaxi — A quarta fruta brasileira, pelo valor 

economico — o abacaxi ou ananas ocupa, 
no pais, um vasto espago geografico, ja que se ve produzida, em 

maior ou menor escala, em todas as regioes. 

Todavia, os primeiros postos, entre os centres produtores. 

pertencem; a Sao Paulo, com 3 670 ha de area cultivada, uma 

produgao de quase 26 milhoes de frutos (1958), no valor de 135,7 

milhoes de cruzeiros; e a Minas Gerais, com uma area de 4 700 
ha, uma produgao de 37,4 milhoes de frutos, no valor de 124 mi- 

lhoes de cruzeiros. 

Entre os demais Estados produtores, dignos sao de uma re- 
ferenda; a Paraiba (88,2 milhoes de cruzeiros), Rio de Janeiro 
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(65,3), Pernambuco (53,2), Parana, Goias, Alagoas, Bahia e 
Ceara. 

A juta - - A importante planta textil Indiana 
foi, com pleno exito, recentemente in- 

troduzida no pais, encontrando na Amazonia condigoes exceien- 
tes para sen cultivo. 

Dois sao os Estados que a produzem, com valor econdmico: 
o Amazonas, com uma area de 16 800 ha, que produziram 22 200 
toneladas, no valor de 233,3 milhdes de cruzeiros, em 1958; e o 
Pa ra, que dispoe de uma area de 8 940 ha. que produziram 9 000 
toneladas, no valor de 107,6 milhdes de cruzeiros. 



IX 

A PECUARIA 

O rebanho brasileiro — Uma visao panoramica da economia 

agn'cola brasileira ficaria, evidentemen- 
te, incompleta, se a ela nao acrescentassemos algumas informa- 
^oes a respeito do rebanho brasileiro, sua composigao e sua 
repartigao geografica. 

Na verdade, constitui a pecuaria uma das solidas bases de 
nossa economia agraria, caracteriza de forma marcante a pai- 
sagem de larga porcao do territorio nacional e faz com que o 
Brasil se alinhe entre os paises do Mundo possuidores de mais 

numerosos rebanhos. 
Em 1958, o rebanho brasileiro foi estimado em 161 845 000 

cabegas, assim distribihdas e avaliadas; 

Cabe^as Valor 

(Cr$ 1 000) 

1. Bovinos  71 420 000 232 326 775 
2. Suinos  45 262 000 60 548 738 
3. Ovinos   19 921 000 7 137 219 
4. Caprinos   10 194 000 2 914 449 
5. Eqiiinos   8 185 000 20 636 849 
6. Muares   3 917 000 15 525 066 
7. Asininos   1 946 000 2 202 227 

O rebanho bovino — Cerca de 60% dos bovinos brasilei- 

ros acham-se concentrados na regiao cen- 
tro-oriental do pais, que abrange o Triangulo Mineiro e o Sui 
de Minas Gerais, Sao Paulo (Planalto Ocidental e Vale do Pa- 
raiba), o Sul de Goias e Mato Grosso (Pantanal e regiao meri- 

dional). Contem. ela mais de 42 milhoes de cabecas, pertencen- 
tes a raqas de origem indiana ("Gir", "Nelore", "Guzerat", "In- 
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dubrasil"), como a ragas europeias (sobretudo a raga "Holan- 
desa") e a ragas nacionais, cujas origens remontam aos tempos 
coloniais ("Caracu", "Curraleiro", "Crioulo"', etc.). Destinam- 
se a produgao da carne e de couros (Mato Grosso, Goias, Trian- 
gulo Mineiro, Planalto paulista) e a produgao do leite (Sul de 
Minas, Vale do Paraiba e Depressao paulistas), embora tam- 
bem sirvam na tragao de vefculos — os "carros de bois", e co- 
mo animals de montaria (Pantanal). 

O Kio Grande do Sul constitui outra importante area pasto- 
ril, no que se refere aos bovinos (9,4 milhoes de cabegas), des- 
tacando-se da antecedente pela composigao de seu rebanho, for- 
mado principalmente por exemplares de ragas europeias, de pre- 

Fig. 16 — Reparlicdo numerica do rebanho brasileiro. — O Brasil possui dois 
importantes rebanhos, pelo numcro de cabc^as: o de bovinos c o de suinos, que 
correspondem a 73% do total. Sejiuem-se-lhcs os rebanhos de ovinos, caprinos c 
eqiiinos, que pcrfazem 24%. Os 3% restantes correspondem aos muares e asininos. 

ferencia inglesas ("Hereford", "Durham", "Polled Angus", 
"Schwitz", "Cherolesa", etc.), destinadas a produgao de carnes 

e couros, ou a produgao mista (leite e carne). 

Uma terceira regiao de criagao de bovinos pode ser encon- 
trada no Nordeste, inclusive a Bahia, bergo de nossa pecuaria. 
Vivem, ali, para mais de 12 milhoes de cabegas, em que predo- 
minam representantes de ragas nacionais ("Sertaneja") e mes- 

L M R des J.R Asininos — f/%) 
BRASIL- Principals rebanhos (%) -1958- 
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tigas do gado indiano ("Zebu"), que se destinam a producao de 
carne e de couros. Todavia, e esta a regiao em que a pecuaria 
bovina apresenta-se de forma mais rudimentar e precaria. 

Em 1958, assim se repartiram os mais numerosos rebanhos 
de bovinos, por Estados: 

Cabe^as Valor 
(Cr$ 1 000) 

1. Minas Gerais   15 597 000 49 951 094 
2. Sao Paulo   ,. 10 197 000 39 978 478 
3. Mato Grosso   9 957 000 26 982 670 
4. Rio Grande do Sul ... 9 403 000 23 870 685 
5. Goias  6 674 000 17 329 890 
6. Bahia   5 588 000 20 214 820 
7. Parana   1 825 000 7 065 436 
8. Santa Catarina   1 578 000 7 510 110 
9. Rio de Janeiro  1 465 000 6 980 790 

BOVINOS 

1958 

Valor 

( Milboes de crs.) 

50 ooo o 40 ooo 

40 ooo a 30 ooo 

30 ooo o 20 ooo 
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10 ooo o 4 ooo 
Meoos de 4 ooo 
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Fig. 17 — Reparticdo geogrdfica do rebanho bovino, segundo o valor. — 
Cerca de 60% dos bovinos nacionais acham-se concentrados no Centro-Leste do 
pa is, particularmente em Minas Gerais, Sao Paulo, Mato Grosso e Goias, sendo 
o primeiro o mais importante centro de criaqao. No Sul, e o Rio Grande do Sul 
o que mais se deslaca. Fora dessas areas, apenas a Bahia e o Nordeste apresentam 
maior importancia. Ja a posi^ao do Para tern algo de singular: seu rebanho nao 
e dos maiores (887 000, cm 1958), mas seu valor "per capita" ultrapassa 4 mi- 
Jhoes de cruzeiros. 
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10. Maranhao   1 318 000 3 487 785 
11. Piaui   1 317 000 2 872 840 
12. Ceara   1 158 000 3 267 167 
13. Pernambuco   1 069 000 4 574 180 

O rebanho suino — Os 45 milhoes de suinos brasileiros 
pertencem a racas nacionais, oriundas do 

cruzamento de ragas ibericas e asiaticas introduzidas nos tem- 
pos coloniais, como tambem a ragas europeias, notadamente in- 
glesas. Alem de fornecerem carne para o consumo, alimentam 
nossa importante industria de derivados (banha, toucinho, sal- 
si charia, etc.). 

SUINOS 

i958 

Valor 

( Milhoes de crs.) 

miis ooo 0 

0 

10 ooo 

5 ooo ll'IIICTTBI 

L j 5 ooo 0 1 ooo 
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"iMenos de 5oo 
A.deA. 
Des. JJR. 

Fig, 18 — Reparticdo geogrdfica do rebanho suino, segundo o valor.   Tra- 
dicionalmente, Minas Gcrais aparece como o maior centro brasileiro de criagao de 
suinos. Seguem-se-lhe os Estados meridionais, a Bahia e o Centro-Oestc. 

E' Minas Gerais que dispoe do maior rebanho, dentro do 
pais, com 7,9 milhoes de cabegas. Seguem-se-lhes os quatro Es- 
tados meridionais: Rio Grande do Sul (6,5 milhoes), Sao Paulo 
(5,1), Parana (4,3) e Santa Catarina (3,9). Apenas nessa area, 
vivem cerca de 28 milhoes de suinos, vale dizer, 62% do reba- 
nho nacional. 

Foram os seguintes os Estados que mais se destacaram na 
criagao de porcos, em 1958: 
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Cabecas Valor 

(CrS 1 000) 

1. Minas Gerais  905 000 11 207 825 
2. Rio Grande do Sul . . . . . 6 534 000 8 161 841 
3. Sao Paulo   5 103 000 8 187 065 
4. Parana   . . 4 385 000 7 345 283 
n. Santa Catarina   . . 3 972 000 6 084 122 
6. Goias   . . 3 533 000 3 981 464 
7. Bahia   . . 3 036 000 4 367 419 
8. Maranhao   2 05! 000 1 654 315 
9. Ma to G rosso   . . 1 780 000 1 871 293 

10. Piaui   . . 1 466 000 790 485 
11. Espirito Santo   . . 1 062 000 1 343 300 

O rebanho ovino A criagao de ovinos nao apresenta, 

em nosso pais, a importancia de outras 
areas criadoras do Mundo e nem ha termo para qualquer com- 
parapao. 

Praticamente, acha-se concentrada num so Estado — o Kio 
Grande do Sul, que congrega nada menos de 62% do rebanho 
ovino nacional, com cerca de 12 600 000 cabegas. Destinam-se 
a produgao de la, embora tambem a carne de carneiro seja lar- 

gamente consumida pelos sul-riograndenses. Ali se criam ragas 
selecionadas, principalmente australianas ("Merino") e ingle- 
sas ("Romney Marsh"). 

Alem dele, merecem referencia os centres criadores do Nor- 
deste, que dispoe de urn rebanho numeroso, embora constituido 
de exemplares de ragas africanas, caracterizadas pela escassez 
de sua la. 

Assim se repartiu, em 1958, o rebanho de carneiros, em 
seus principais centros criadores; 

Catenas Valor 

(Cr$ 1 000) 

1. Rio Grande do Sul . .. 12 597 000 4 592 356 
2. Bahia   1 997 000 721 889 
3. Piaui   864 000 200 636 
4. Geara   859 000 224 538 
5. Pernambuco   656 000 271 696 
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6. Paratba   433 000 177 273 
7. Minas Gerais   427 000 126 255 
8. Rio Grande do Norte .. 396 000 139 167 
9. Mato Grosso   282 000 96 909 

10. Alagoas   256 000 116 992 

0 VINOS 

1958 

Valor 

(Milhoes de crs ) 
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Eig. 19 — Reparticdo geogrdfica do rebanho oiino, segundo o valor. — Xo 
que diz respeito a criaqao de ovinos, excepcional e a posiqao do Rio Grande do 
Sul, pois congrega mais de 60% do total do pais e cria cxemplares da melhor 
qualidade. De outro lado, aparccem a Bahia e o Nordeste, que se notabilizam 
pelos ovinos de la escassa. 

O rebanho caprino — Em nosso pais, o rebanho de capri- 
nos acha-se particularmente concentrado 

em areas de clima semi-arido e subdesenvolvidas, onde esses 
animais, sabidamente rusticos e pouco exigentes, podem so- 
breviver sem grandes dificuldades e sem cuidados de nenhuma 

especie. Dai sen predommio no Nordeste, inclusive a Bahia, 

onde vivem cerca de 8 milhoes de cabegas, vale dizer, quase 

80% do rebanho nacional de caprinos. Originaram-se de ragas 
ibericas, introduzidas nos tempos coloniais, e servem para abas- 
tecer a populagao regional de leite e de couro, destinado este 

a diferentes aplicagoes. 
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E' a Bahia o Estado que possui o maior rebanho brasileiro 
de caprinos: 2 400 000 cabecas. Mas, tambem, destacam-se pe- 
lo seu numero os rebanhos de Pernambuco (1,4 milhoes), Piaiu 
(1,3 milhoes) e Ceara (um milhao) . 

Em 1958, foram os seguintes os maiores centros criadores 
de caprinos, no pais: 

Cabegas Valor 

(Cr$ 1 000) 

1. Bahia   2 400 000 727 615 
2. Pernambuco   1 396 000 537 865 
3. Piaui   1 381 000 281 503 
4. Ceara   1 009 000 219 132 
5. Parana   494 000 111 707 
6. Paraiba   493 000 176 419 
7. Maranhao   487 000 100 707 
8. Sao Paulo   478 000 148 028 
9. Minas Gerais  390 000 83 280 

10. Rio Grande do Norte   366 000 123 011 
11. Alagoas   271 000 126 309 

O rebanho eqiiino — Nosso modesto rebanho de equinos 

acha-se concentrado especialmente na re- 
giao centro-meriJdional do pais, onde predominam exemplares 
de racas nacionais, oriundas de outras trazidas da Peninsula Ibe- 
rica ("Arabe" e "Andaluza", sobretudo), aqui introduzidas no 
periodo colonial; e o caso dos cavalos "Mangalarga" e "Campo- 
lino", tipicos dos campos mineiros e paulistas, e do "Crioulo \ 
que domina no Rio Grande do Sul. A seu lado, no entanto, apa- 
recem representantes de raijas selecionadas do Velho Mundo, em- 
bora em numero bastante reduzido. Ja na Bahia e no Nordeste. 

predomina o tipo "Sertanejo", mais rustico e de pequeno porte. 
Mimas Gerais e o maior centro criador de cavalos do pais, 

com um rebanho superior a 1 400 000 cabecas. Segue-se-lhe, 
de perto, o Rio Grande do Sul, com cerca de 1 300 000. Sao 

Paulo, Goias, Bahia e Parana sao outros centros criadores de 
destaque. 

E' o que se pode verificar, examinando a relagao dos Esta- 
dos possuidores de maiores rebanhos de gado cavalar, em 1958; 
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Fig. 20 — Re parti (du geogrdjica das rebanhos de eqiiinos e de muares, se - 
gnndo o valor. — O dominio gcografico dos eqiiinos, em nosso pais, caractcriza-se 
per sua amplitude, embora estejam mais concentrados em Minas Gerais, Sao 
Paulo c Rio Grande do Sul, ondc tambem sao criados os de maior valor. Mais 
restrito e o dominio dos muares, cm que Sao Paulo, Minas Gerais e Bahia des- 
tacam-sc tanto pclo numero de cabecas, como pelo valor de scus rebanhos. 

Cabegas Valor 
(Cr$ 1 000) 

1. Minas Gerais   .. 1 438 000 3 296 924 
2. Rio Grande do Sul . . . . .. 1 299 000 2 134 877 
3. Sao Paulo   931 000 2 966 650 
4. Goias   704 000 1 387 842 
5. Bahia   648 000 1 723 821 
6. Parana   509 000 1 779 129 
7. Mato Grosso   469 000 1 112 087 
8. Santa Catarina  428 000 1 615 599 
9. Ceara   261 000 461 995 

10. Pernambuco   250 000 673 901 

O rebanho muar — Os quase 4 milhoes de muares exis- 
tentes no pais representam importante 

papel, tanto nas atividades rurais, como nas atividades urba- 
nas, sendo utilizado na tragao de vefculos de carga e na das 
charruas ou arados rusticos, assim como nas tropas de carga 
ou cargueiros, que, a partir do seculo XVIII e ate o advento das 
vias-ferreas, constituiram o principal meio de transporte pesa- 
do de nosso pais (no chamado ciclo do muar) e, apesar de cada 
vez mais raras, ainda dominam em grandes areas do sertao. 

Nao possuem um dominio geografico bem definido. Os 
maiores rebanhos concentram-se em Sao Paulo (727 000), em. 
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Fig. 21 — Rcparti<;do geogrdfica dos rebanhos de caprmos e de asininos, se- 
gitndo o valor. — Muito bcm definido e o dominio geografico dos caprinos e asi- 
ninos, no Brasil; acham-se concentrados parlicularmente na Bahia e no Nordeste, 
sobsetudo nas areas caracterizadas pela semi-aridcz do clima. 

Minas Gerais (700 000) e na Bahia (quase 600 000), embora 
tambem se destaquem Goias e o Parana. 

Em 1958, assim se repartiu o rebanho de muares, pelos prin- 
■cipais centres de criagao: 

Cabe^as Valor 
(Cr$ 1 000) 

1. Sao Paulo   727 000 3 492 881 
2. Minas Gerais  701 000 2 502 820 
3. Bahia   597 000 2 414 091 
4. Goias   263 000 1 118 234 
5. Parana   254 000 1 207 232 
6. Pernambuco   190 000 664 226 
7. Ceara   166 000 454 518 
8. Rio Grande do Sul  142 000 338 926 
9. Espirito Santo   134 000 469 530 

10. Paraiba     130 000 404 903 
11. Rio de Janeiro   120 000 501 229 

O rebanho asinino — Ao contrario dos muares, os jumen- 

tos possuem um dominio geografico mui- 
to bem definido: predominam no Nordeste e, dentro dessa re- 
giao brasileira, particularmente na zona de clima semi-arido, 
onde reina soberanamente o chamado jegue — animal de pe- 
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queno porte, trazido da regiao do Mediterraneo, que pode ser 
encontrado tanto nas areas rurais, como nas cidades, a servir 
de montaria e a transportar as mais diferentes cargas (pipotes 
d'agua, lenha, tijolos, telhas, mercadorias, etc.). Nao necessi- 
tando de nenhum trato e alimentando-se daquilo que o acaso 
Ihe oferece, encontramo-lo, em quantidades que chegam a im- 
pressionar, desde os confins orientals do Maranhao ate a re- 
giao setentrional de Minas Gerais, dos chapadoes ocidentais da 
Bahia ate as vizinhangas da Zona da Mata nordestina e baiana. 
Ja no Centro-Sul do pais, predominam. embora em numero mui- 
to menor, exemplares originarios de ragas espanholas e italia- 
nas, de porte avantajado. 

E' a Bahia o Estado que possui o maior rebanho de asininos: 
593 000 cabegas, em 1958. Mas, tambem, destacam-se por sua 
importancia numerica e pelo sen valor os rebanhos do Ceara, 
do Piaui, de Pernamhuco, da Paraiba, do Maranhao e do Rio 
Grande do Norte. 

Tudo isso pode ser constatado ao examinar-se a relagao dos 
maiores criadores de jumentos, no pais, em 1958; 

Cabecas Valor 
(Cr$ 1 000) 

1. Bahia   593 000 591 440 
2. Ceara   290 000 205 617 
3. Piaui   276 000 260 985 
4. Pernambuco   177 000 170 062 
5. Paraiba   125 000 108 109 
6. Maranhao   110 000 162 341 

Rio Grande do Norte   1 10 000 69 795 
7. Goias   69 000 115 879 
8. Minas Gerais   52 000 100 816 
9. Alasoas   33 000 26 556 

10. Parana   31 000 164 551 

O valor de nossa ri- — Esse rebanho, cuja importancia e 
queza pecuaria cuja repartigao geografica acabamos de 

analisar, em seus aspectos fundamentais, 
representava, em 1958 (como, naturalmente, ainda hoje repre- 
senta), uma das maiores riquezas do pais. Basta dizer que sen 
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valor global foi estimado em mais de 340 bilboes de cruzeiros, 
o que significa que supera, de muito, o valor da produqao agri- 
cola (194 bilboes de cruzeiros, em 1957) e sbmente ve-se ul- 
trapassado pelo valor da produgao industrial (455 bilboes, em 
1956) 

Nao e so. Se admitirmos que, em 1958, a produgao agri- 
cola haja permanecido estacionaria e seu valor tenha sido de, 
aproximadamente, 200 bilboes de cruzeiros, chegaremos a con- 
clusao, pei^feitamente aceitavel, de que o valor da producao 
agro-pecuaria, naquele ano, deve ter atingido a cifra aproxi- 
mada de 540 bilboes de cruzeiros. Se assim for, uma outra im- 
portante conclusao dai resultara: tal cifra podera ter ultrapas- 
sado a do valor da produgao industrial, o que significa que, 
sem sombra de duvida, o Brasil continua a ser um grande pais 
agro-pastoril. Todavia, mesmo que tal nao aconteqa, nao nos 
parece crivel que uma riqueza dessas, superior a meio trilhao 
de cruzeiros, possa continuar no desamparo em que se encon- 
tra e na situacao dolorosa a que foi condenada, por um quase 

inacreditavel erro de visao da nossa realidade economica. 
Cerca de 70^7 do valor de nossa riqueza pecuaria corres- 

ponde ao valor do rebanhos de hovinos: 232,3 bilboes de cru- 
zeiros. O valor do rebanho de suinos, estimado em 60,5 bilboes, 

corresponde a mais de 17(/c do total. Dos demais rebanhos, dois 
apenas tern maior importancia pelo seu valor; o de cqiinos 
(20,6 bilboes de cruzeiros) e o de muares (15,5 bilboes). 

E' o que as estatisticas abaixo demonstram (1958): 

(OS 1 000) 

1. Bovinos   232 326 775 
2. Suinos   60 548 738 
3. Equinos   20 636 849 
4. Muares   15 525 066 
5. Ovinos   7 137 219 
6. Caprinos   2 914 449 
7. Asininos  2 202 227 





X 

OUTRAS RIQUEZAS ANIMAIS 

Riquezas animais — Alem da riqueza representada pe- 

los proprios rebanhos, dispoe o Brasil de 
outras, que deles derivam ou que Ihes sao afins. Nao queremos 

nos referir aos produtos da indiistria animal — as carnes pre- 

paradas, o toucinho, a banha, a salsicharia, os laticmios, etc.. 

que ultrapassam, evidentemente, os limites do presente traba- 
Iho. Referimo-nos aquelas que derivam diretamente dos pro- 

prios animais, sem nenhuma transformagao — o leite e a la, e 

aquelas que se originam de uma atividade, estreitamente liga- 

da a vida rural e a qual nem sempre se da a merecida impor- 

tancia — a avicultura. 

A avicultura — Encarada em seu conjunto (tanto a 
criacao de galinaceos, como a produgao 

de ovos), e a avicultura a mais'importante, levando-se em conta 
o valor da produgao: nada menos que 21 bilboes de cruzeiros, 
vale dizer, o equivalente ao valor do rebanho de eqiiinos e bem 
mais que o valor da produqao da cana de agucar ou do algodao. 

Em 1958, existiam, no pais, nada menos de 160 milhoes de 

galinaceos (galinhas, galos, frangos e frangas), cujo valor glo- 
bal foi estimado em mais de 10 bilboes de cruzeiros. Os maiores 

contingentes encontravam-se em Sao Paulo (34,7 milhoes de ca- 
begas) e em Minas Gerais (32,8 milhoes), embora tambem se 

destacassem: Rio Grande do Sul (13,9 milhoes). Parana (13,8), 
Rio de Janeiro e Goias. 

Eis os Estados que maior numero de galinaceos possuiam, 
naquele ano: 
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Galinhas Galos, francos 
e traugas 

1. Sao Paulo  22 771 000 12 007 000 
2. Minas Gerais   19 258 000 13 543 000 
3. Rio Grande do Sul . . . 8 405 000 5 495 000 
4. Parana   8 239 000 5 577 000 
5. Rio de Janeiro   5 313 000 3 444 000 
6. Goias   5 877 000 3 576 000 
7. Bahia   4 246 000 2 988 000 
8. Santa Catarina   4 413 000 3 096 000 
9. Mato Grosso   3 881 000 2 334 000 

Mas a avicultura assegura outra importante fonte de rique- 
za nacional — a produgao de ovos de galinha, que, em 1958. ul- 
trapassou o total de 483 milhoes de duzias, cujo valor foi esti- 
mado em 11,2 bilhdes de cruzeiros. E' Sao Paulo o maior pro- 
dutor de ovos de galinha do pais, com um total de 150,6 milhoes 
de duzias, avaliadas em 3,9 bilhoes de cruzeiros, isto e, cerca 
de um ter^o do valor global brasileiro. Em segundo lugar, apa- 
rece Minas Gerais, com uma produgao de 83,3 milhoes de du- 
zias, estimadas em 1.5 bilhoes de cruzeiros. Seguem-se-lhes, em 
posigao de destaque: Rio dc Janeiro, Parana e Rio Grande do 
Sul, todos com valor de produgao superior a 700 milhoes de cru- 
zeiros. 

Em 1958, foram os seguintes os Estados maiores produtores 
de ovos de galinha: 

Duzias 

]. Sao Paulo   150 670 000 
2. Minas Gerais   83 391 000 
3. Parana   40 380 000 
4. Rio Grande do Sul 39 644 000 
5. Rio de Janeiro  31 874 000 

6- Goias   24 156 000 
7- Bahia   17 689 000 
8. Santa Catarina .... 17 399 000 
9. Mato Grosso   15 778 000 
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O Icite — Em 1958, o Brasil produziu cerca de 
4,5 bilboes de litros de leite, no valor de 

25,8 bilboes de cruzeiros, bem mais que o valor global da pro- 
dugao de milho e quase o dobro do da producao de mandioca. 

Sao dois os Estados que mais se destacam, nesse particular; 
Minas Gcrais, com uma producao de 1,5 bilboes de litros. avalia- 
dos em 7,6 bilboes de cruzeiros, procedentes, sobretudo, do re- 
banbo leiteiro do Sul de Minas; e Sao Paulo, com uma produ- 
cao de 1,1 bilboes de litros, no valor de 7 bilboes de cruzeiros, 
provenientes, sobretudo, do rebanho do Vale do Paraiba e das 
importantes granjas leiteiras, localizadas na regiao de Campi- 
nas e areas vizinhas (zona da Mogiana). 

Os demais centros produtores apresentam bem menor im- 
portancia, embora meregam ser destacados: o Kio Grande do 
Sul, Kio de Janeiro, o Parana, Goias e Santa Catarina — todos 
com um valor de produgao superior a um bilhao de cruzeiros. 

Foram os seguintes os maiores produtores de leite, em 1958; 

Mil litros Cr$ 1 000 

1. Minas Gerais   1 506 638 7 603 348 
2. Sao Paulo   1 173 309 7 098 482 
3. Rio Grande do Sul   380 330 2 628 217 
4. Rio de Janeiro   238 064 1 591 788 
5. Parana   161 756 1 237 145 
6. Goias   258 571 1 109 713 
7. Santa Catarina  184 921 1 093 341 
8. Bahia   180 836 869 010 
9. Pernambuco   87 695 614 939 

10. Espirito Santo   51 869 260 009 

A la — Dispondo de um rebanho de ovinos 
relativamente pequeno, justo e que o 

Brasil nao se destaque por sua produgao de la. Mesmo assim, 
com um total de 3 bilboes de cruzeiros, o valor de sua produgao 
foi superior ao de nada menos de nove dos produtos agricolas 
aqui focalizados, a comegar pelo fumo, a cebola, a batata doce 
e o coco da Bahia. 

Praticamente, e o Kio Grande do Sul o unico produtor de 
la do pais; forneceu, em 1958, 31 000 toneladas, isto e, 98'/ do 
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total brasilelro, num valor de 2,9 bilhdes de cruzeiros, equiva- 
lente a 98.8% do valor global. 

E' o que ressalta, mais que simples palavras, das cifras re- 
ferentes aos maiores i^rodutores, em 1958; 

Toneladas CrS 1000 

1. Rio Grande do Sul    31 048 2 976 092 
2. Santa Catarina     189 11 192 
3. Parana     201 10 897 
4. Minas Gerais     66 5 935 
5. Mato Grosso     68 3 165 
6. Sao Paulo     21 2 140 



XI 

AS GRANDES REGIOES AGRO-PASTORIS 

Da necessidade de — Examinamos a prodiKjao agn'cola 
uni retrospecto em conjunto, atraves de seus aspectos 

marcantes; as areas cultivadas, o volume 
e o valor da produgao. Examinamo-la, em seguida, atraves dos 
printipais produtos da economia agn'cola brasileira, os basicos 
e os secundarios. Analisamos, depois, a pecuaria, em conjunto 
e atraves dos rebanhos. Vimos, finalmente, alguns aspectos re- 
ferentes a ontras riquezas animais — os produtos oriundos da 
avicultura, o leite, a la. 

Deveremos dar por terminada nossa tarefa, dentro do ob- 
jetivo de oferecer uma visao panoramica da economia agro- 
pecuaria do pafs? Acreditamos que nao. Torna-se necessario, 
ainda, examina-la atraves de seus aspectos rcgionais e focali- 
zar os maiores centres agro-pecuarios brasileiros, os verdadei- 
ros pilares dessa economia. E' o que faremos, a guisa de con- 
clusao preliminar. 

As riquezas agro-pe- — Se levarmos em consideragao ape- 

cuarias c sua reparti- nas os 21 produtos agn'colas, aqui i'ocali- 
gao regional zados, e se a eles juntarmos o valor do 

rebanho e das outras riquezas animais ja 
referidas, chegaremos a conclusao de que, em 1958, o valor da 
producao agro-pecuaria do Brasil foi superior a 588,5 bilboes 
de cruzeiros — cifra cuja importancia para a economia nacional 
nao e preciso ressaltar. 

Ora, 84% desse total provem de, apenas, tres regioes brasi- 
leiras, que devem ser consideradas, por isso mesmo, os baluar- 
tes de nossa economia agro-pastoril; o Sudeste, o Sul e o Nor- 

deste. Num segundo piano, mas, nem por isso, destituida de 
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importancia, aparece uma quarta regiao: o Centro-Oeste, que 
contribuiu com mais de llf/( . Os restantes 5% provieram de 
duas regioes: o Meio-Norte e o Nortc. 

Com efeito, assim se repartiram nossas riquezas agro-pas- 
toris, em 1958: 

Regioes CrS 1 000 

1. Sudeste   253 937 281 
2. Sul   140 603 632 
3. Nordeste   100 299 173 
4. Centro-Oeste   66 799 216 
5. Meio-Norte   16 294 884 
6. Norte   10 591 122 

Sudeste, "eoracao" — O que aqui estamos entendendo pe- 
do Brasil la denominaqao de Sudeste corresponde 

a importante area do territorio nacional, 
que bem merece ser considerada o "coracao" do Brasil, nao ape- 
nas pela importancia de sua economia agro-pecuaria (d.'bp da 
producao nacional), mas porque contem os mais importantes 
centros industriais, a maior concentracao rodo-ferroviaria, mais 

de um terco da populaqao do pais e suas duas unicas metropoles 
tri-milionarias. Nele se incluem cinco Estados: Minas Gerais, 
Espirito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara e Sao Paulo. 

Com um valor de produqao superior a 122 bilboes de cru- 
zeiros (vale dizer, cerca de 50% do total da regiao), Sao Paulo 

aparece no primeiro posto, tanto no Sudeste, como no pais. 
Na verdade, em relaqao a produqao nacional, ocupa: 

1. o primeiro hi gar na produqao de cafe, arroz, algodao. 
cana de acucar, banana, batata inglesa e abacaxi, como quanto 
ao rebanho de muares, no total de galinaceos e na produqao de 
ovos; 

2. o segumlo lugr na producao de milho, de laranja, de 
cebola, de uva e de mamona, como quanto ao rebanho de bo vi- 
nos. de suinos e de eqiiinos e na producao de leite; 

3. o terceiro lugar na producao de feijao; 

4. o quarto lugar na producao de trigo; 
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:CENTRO - OESTEi 
BRASIL 

PRODUQ AO AGRO-PECUARIA 
Valor em bilhoes de cruzeiros 

-1958- 

:66,7 . 

NORDESTE 
100,2 

F 
r 

SUL 
140,6 

Ade A 
Des JR 

R'g- 22 —As graitiirs rrgioes agro-pasioris do Bra si I. — Nada menos do que 
S4f/'( da producao aaro-ficcuaria do pais procedem de, apenas, tres rcgioes bra- 
sileiras, vcrdadciros baluarles de nossa produgao agraria: o Sudeste, o Sul e o 
Mordeste. Do Centro-Ocste provem 11%. Os restantes 5% correspcndem ao Meio- 
Norte e ao Xorte. Todavia, e o Sudeste o '"coracao" economico do pais, no setor 
agrario, ja que eontribui com um valor equivalente a 43% da produgao agro- 
pecuaria brasileira. 

5. o sexto lugar na produgao de mandioca e de cacau, co- 
mo quanto ao rebanho de caprinos e a produgao de la; 

6. alem de ser produtor de batata doce (9.°) e de fumo 
(12.°). 

No segundo lugar, dentro da regiao e do pais, aparece Minsas 
Oerais, com uma contribuigao de mais de 103 bilhoes de cruzei- 
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ros (cerca de 40% do total da regiao), destacando-se por ser, em 
relagao a produgao nacional: 

1. o primeiro produtor de feijao e de leite, ao mesmo 
tempo que em relagao ao rebanho de bovinos, de suinos e de 
eqiiinos; 

2. o segundo na produgao de arroz, de abacaxi e de ovos 
e quanto ao rebanho de muares e numero de galinaceos; 

3. o terceiro na produgao de cafe, de milho, da banana 
e da laranja; 

4. o quarto na produgao de cana de agucar, de batata in- 
glesa, de fumo, de batata doce, de mamona e de la; 

5. o quinto na produgao de mandioca, de trigo, de cebo- 
la e de uva; 

6. o setimo na produgao de algodao e de cacau; 

7. alem de ser produtor de coco da Bahia (10."). 

Dos demais produtores regionais, destaca-se o Kio de Ja- 
neiro, particularmente na produgao de laranja (1.° lugar, no 
pafs), na de banana (2."), na de cana de agucar (3.") e na de 
abacaxi (4.°). Ja o Espfrito Santo e grande produtor de cacau 
(2.°) e de cafe (4.°). 

O Sul ido Brasil — A segunda regiao agro-pastoril cor- 

respondente ao Sul, compreendida esta 
palavra em seu sentido restrito, abrangendo os tres Estados me- 
ridionais: Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com 
um valor de produgao superior a 140 bilhoes de cruzeiros, sua 
contribuigao equivale a 24% do total brasileiro. 

E' o Kio Grande do Sul o maior centro produtor regional, 
ccupando o terceiro lugar, no pals. No setor agricola, destaca- 
se por ser o primeiro produtor de milho, mandioca, trigo, fumo, 
cebola, batata doce e uva; o segundo produtor de batata inglesa; 
o terceiro, de arroz; e o quarto, de feijao e laranja. E' la que 
se encontra o maior rebanho de bovinos, o terceiro de suinos 
e eqiiinos, o quarto de bovinos. E' o maior produtor de la, o 3.° 
de leite, o 5.° em galinaceos e ovos. 
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Segue-se-lhe o Parana, grande produtor de cafe (2.°), fei- 
jao (2.°), batata inglesa (3.°)? trigo (3.°), batata doce (3.°)^ mi- 
Iho (4.°), cebola (4.°). uva (4."). arroz (5.°). algodao (5.0)> ma- 
mona (5.°) e abacaxi (6.°) Destaca-se por seus rebanhos de sui- 
nos (4.°), eqiiinos (4.°), muares (4.") e asininos (5.°), como por 
sua produgao de la (S."), de galinaceos (3.°), de ovos (4.°) e de 
leite (5.°). 

Santa Catarina sobressai-se por sua produgao de trigo (2."); 
batata doce (2.°)' la (2."), fumo (3.")' uva (3-"). mandioca (4.°), 
milho (5.°), batata inglesa (5."). cebola (6.")- galinaceos (6.") e 
leite (7.°). 

O Nordeste — Pela denomina^ao de Nordeste, aqui 
compreendemos uma extensa area do 

pais, que vai desde o Ceara ate a Bahia, inclusive. Contribui 
para a produqao agro-pecuaria nacional com 17% do valor to- 
tal, equivalente a mais de 100 bilboes de cruzeiros. 

E' a Bahia o maior centro produtor regional, concorrendo 
com cerca de 44% do valor total da produgao do Nordeste e 
ocupando, no pais, o quarto posto. Suas maiores riquezas re- 
pousam na pecuaria, gragas aos seus rebanhos de caprinos (1."), 
asininos (1."), ovinos (2.,'), muares (3."), bovinos (5."), eqiiinos 
(5.°) e suinos (6.°) No setor agncola, e o primeiro produtor de 
cacau e de mamona; o segundo de fumo, coco da, Bahia e agave 
ou sisal; o terceiro de mandioca; o quinto de feijao e laranja; 
o sexto de cana de agiicar. 

O segundo grande centro produtor da regiao e Peruambuco, 
com uma contribuigao superior a 18% do total regional. No 

con junto do pais, destaca-se como segundo produtor de cana 
de agiicar e de mandioca; terceiro na de cebola, mamona e aga- 
ve; quarto na de algodao; quinto na de banana, batata doce, 
coco da Bahia e abacaxi; setimo na de milho e feijao. Possui 
o 2." rebanho de caprinos do pais, o 3.° de ovinos, o 4." de asi- 
ninos, o 6.° de muares. 

Os demais produtores nordestinos ja ocupam posigao bem 
mais secundaria, contribuindo com menos de 10% do valor da 
produgao regional, cada um; a Paraiba, 1." produtor de agave 
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e 2." produtor de algodao do pais; o Ccara, .3." produtor de al- 
godao e 4." na de banana; Alagoas, por sua producao de coco 
da Bahia (1." lugar, no pais), cana de agucar (5."). agave (5.°) 
e feijao; Scrgipe, 3." produtor de coco da Bahia e 5." de fumo; 
e Kio Grande do Norte, que apenas se destaca na producao de 
agave (4." lugar) e na de algodao (6.') 

O Centro-Oestc — A posigao do Contro-Oeste apresen- 
ta algo de singular, no panorama de nos- 

sa economia agro-pastoril: nao se alinha entre os grandes cen- 
tres de producao. mas nao se confunde com o Meio-Norte e o 
Norte, as regioes que menor contribuicao trazem para o pais, 
nesse setor; o valor de sua produgao, que e da ordem de 66,8 
bilboes de cruzeiros (vale dizer, UN do total brasileiro), en- 
contra-se a meio-caminho, representa uma especie de meio-ter- 
mo entre o valor da produgao do Nordeste e o do Meio-Norte. 
Por outro lado, as duas unidades que o constituem — Mato Gros- 
so e Goias, assemelham-se por terem no rebanho sua maior ri- 
queza, mas diferem, de certa maneira, por ser Goias mais im- 
portante, sob o ponto de vista agn'cola. que Mato Grosso. 

Mato Grosso ocupa o primeiro lugar, gracas a circunstancia 
de possuir um numeroso rebanho de bovinos, o terceiro do 
pais pelo numero e pelo valor. No que se refere a agricultura, 
sua posicao e bastante modesta, destacando-se, apenas, por sua 
produgao de trigo (6."). arroz (7.") e mandioca (7.") 

Seguindo-lhe os passes, com uma diferenga para menos de 
apenas 2 bilboes de cruzeiros, aparece Goias. E' o 4." produtor 
brasileiro de arroz, o 5." de cafe, o 6." de milho e de leite, o 7." 
de fumo, de ovos e de la. Sen rebanho de muares ocupa o Sa 
lugar por seu valor, embora mais valiosos sejam os bovinos 
(6.' ), equinos (6.°) e suinos (7.°). 

O Meio-Norte — Muito modesta e a contribuigao das 
duas regioes brasileiras, ainda nao refe- 

lidas; o valor da produgao do Meio-Norte o do Norte, reunidos, 
e da ordem de 4% do total do pais, pouco superior ao de Santa 
Catarina, quatro vezes e meia menor que o de Sao Paulo. Em 
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ambos, na verdade, a economia de coleta, o extrativismo vege- 
tal, ocupa uma posicao, se nao superior, pelo menos equivalen- 
te a da economia agro-pecuaria. 

No Meio-Norte, e o Maranhao que mais se destaca, contri- 
buindo com 60^ da produ^ao regional. No conjunto do pais, 
sobressai-se, apenas, por sua produgao de arroz (6.°) e pelo sen 
rebanho de asininos (6.°), embora bovinos, suinos e eqiiinos se- 
jam mais valiosos. 

Ja a posiqao do Piaui e das mais modestas, nao ocupando 
posigao de destaque na produgao de nenhuma de nossas rique- 
zas agricolas. Todavia, e possuidor do segundo rebanho de asi- 
ninos e do terceiro rebanho de caprinos, tendo em vista o valor. 

O N ortc do Brasil Trata-se da regiao brasileira que 

menos contribui para a riqueza agro-pe- 
cuaria do pais, com um valor da produgao da ordem de apenas 
1/<- ■ E nao poderia ser de outra forma, ja que e o dominio da 
grande floresta equatorial brasileira — a Hileia. 

Nos limites da Amazonia, ocupa o Para o primeiro posto, 
contribuindo com nada menos de 66% do valor de sua produgao 
agro-pecuaria. Entretanto, no conjunto do pais, destaca-se ape- 
nas como produtor de juta (2."), cacau (4.") e fumo (6.°). sendo 
os rebanhos sua maior fonte de riqueza, no setor que vimos 
analisando. 

O Amazonas e o segundo produtor regional, embora ape- 
nas se destaque, no pais, por sua produgao de juta (de que e 
o maior produtor) e de cacau (3.°). 

As demais unidades regionais possuem um valor de pro- 
dugao realmente insignificante, inferior, para cada uma, a 900 
milhoes de cruzeiros, o que corresponde a 0,15% do valor da 
produgao agro-pecuaria nacional. Em ordem decrescente, as- 
sim se alinham: Acre, Kio Branco, Aniapa e Rondbnia. 
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OS MAIORES CENTROS AGRO-PECUARIOS 

Sustcntaculos de nos- — A repartigao geografica de nossas 
sa economia agro- riquezas agro-pastoris, atraves das re- 

pccuaria gioes. e rica de ensinamentos, dando-nos 

uma ideia da contribuigao global e uni- 
taria de cada uma delas e de suas unidades componentes. Nao 
basta, porem. E' que dessa longa e, talvez, cansativa analise 
das estatisticas referentes a 1958, a posigao isolada das unida- 
des da Federagao aparece de maneira pouco percepti'vel, dilui- 
da no meio da massa de produtos e de cifras. Podemos percebe- 
la em relagao aos maiores centres de produgao, tantas vezes fo- 
ram seus nomes repetidos. Mas, impossivel se torna afirmar, 
com seguranga, qual a posicao exata, numericamente compro- 
vada, de tais centres, nas relagdes de uns com os outros. Dai a 
tarefa final a que nos propusemos, tentando responder a esta 
pergunta: em que ordem se alinham as unidades da Federagao 
Brasileira, tendo em vista o valor de sua produgao agro-pecuaria? 

Neste particular, poderemos repartir as unidades brasilei- 
ras em cinco grupos distintos. 

O primeiro e constituido por apenas dois Estados; Sao 
Paulo e Minas Gerais, cada um deles com uma produgao cujo 
valor ultrapassa a cifra de 100 bilhoes de cruzeiros, o que os 

coloca em posigao realmente excepcional, na conjuntura econo- 
mica nacional. Reunidos, fornecem ambos cerca de 225,5 bi- 
lboes de cruzeiros, o equivalente a mais de 38% do valor da 
produgao agro-pecuaria do pais. 

Eis o valor de sua producao, em 1958; 

Cr$ 1000 

1. Sao Paulo   122 146 669 
2. Minas Gerais   103 377 363 
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O segundo grupo e constituido por seis Estados, todos com 
produqao superior a 20 bilboes de cruzeiros, embora inferior a 
70 bilboes. Dentro de tais limites numericos, distribuem-se de 
maneira bastante uniforme, numa gradagao descendente sensi- 
velmente harmonica, sem que entre um e outro haja diferen- 
gas superiores a 10 bilboes de cruzeiros. Kio Grande do Sul en- 
cabega a relagao, com cerca de 66,7 bilboes, e Santa Catarina 
o encerra, com cerca de 24, bilboes. Figuram nele os tres Es- 
tados meridionais (o Parana ocupa o segundo posto, com 49,4 
bilboes), a Bahia representando o Nordeste (em 3." lugar, com 
43.9 bilboes) e os dois Estados do Centro-Oeste — Mato Grosso 
(34,4) e Goias (32,3). 

Bilhoes de en. 

5'°° 
BR ASIL 

Produqdo ogro - pas tori! 
1958 

Valor em bilhSes de cruzeiros 
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Fig. 2.5 — O.v suslentdculos dc nossa economia agrdria. — Mais de .58% do 
valor da produqao agro-pastoril brasileira provem dc, apenas, dois Estados: Sao 
Paulo e Minas Gcrais. Segue-se-lhes um segundo grupo, constituido pelo Rio 
Grande do Sul, Parana, Bahia, Mato Grosso, Goias e Santa Catarina, todos com 
valor de produqao superior a 20 bilhoes dc cruzeiros, cm 1958. Vem, depois, Rio 
dc Janeiro e Pernambuco. Sao esses 10 Estados os verdadeiros sustcntaculos de 
nossa economia agraria, porquc contribuem com mais de 87% do valor da produqao 
agro-pastoril do pais. 
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Em 1958, foi o seguinte o valor da produgao desses seis Es- 
tados; 

CrS 1 000 

1. Rio Grande do Sid .. 66 707 172 
2. Parana   49 420 123 
3. Bahia   43 980 833 
4. Malo Grosso  34 415 452 
5. Goias   32 383 764 
6. Santa Catarina   24 476 337 

O terceiro grupo distingue-se, de certa maneira, do ante- 
cedente, embora talvez pudesse ser nele incluido. Ve-se repre- 
sentado por apenas dois Estados, ambos com produgao sensi- 
velmente semelhante (por isso mesmo os isolamos), da ordem 
de 18 bilboes de cruzeiros; um encontra-se no Sudeste — o Kio 
dc Janeiro; outro, no Nordeste — Pcrnambuco. Eis sua pro- 
dugao, em 1958: 

CrS 1 000 

1. Rio de Janeiro  18 745 059 
2. Pernambuco   18 635 789 

Os dez Estados, que compoem os tres grupos citados, po- 
dem ser considerados, sem a menor duvida, os sustentaculos 
da economia agro-pecuaria brasileira. Basta dizer que, com uma 
produgao global de 544,2 bilboes de cruzeiros, sao os responsa- 
veis por mais de 87% do valor da produgao total do pais, o que 
significa que os restantes 13%i provem da contribuigao de nada 
menos de 15 unidades da Federagao — onze Estados e quatro 
Territorios. 

Entre essas 15 unidades, nove constituern o quarto grupo, 
cujo valor global e de cerca de 69,5 bilboes de cruzeiros, vale 
dizer, quase 12%. do total brasileiro. Trata-se de um conjunto 
sensivelmente uniforme, cujo valor de produgao e superior a 5 
bilboes de cruzeiros, mas nao superior a 10 bilboes. Nenhum 
deles se destaca em relagao aos demais; sucedem-se, harmonio- 
samente, com diferengas, uns quanto aos outros, excepcional- 
mente superiores a um bilhao de cruzeiros. 
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Els sua relacao, de acordo com os dados de 1958: 

Cr$ 1 000 
1. Maranhao   9 841 914 
2. Paraiba   9 593 748 
3. Ceara   9 317 520 
4. Espirito Santo   9 036 488 
5. Alagoas   8 314 482 
6. Para   6 491 476 
7. Piaui   6 452 970 
8. Sergipe   5 427 927 
9. Rio Grande do Norte 5 028 894 

Como e facil constatar, seis dos Estados mencionados inte- 
gram o Nordeste, dois fazem parte do Meio-Norte e um so do 
Norte. 

Segue-se, finalmente, o quinto e derradeiro grupo, o mais 
modesto, o de importancia insignificante, no panorama de nos- 
sa economia agro-pastoril. O Estado que mais se destaca — o 
Amazonas contribui com menos de 1,9 bilboes de cruzeiros. As 
demais unidades, que o constituem, nao tern produgao superior 
a 900 milhdes de cruzeiros. Alem do Amazonas, um outro Es- 
tado nele se inclui — a Guanabara, que, na pequenez de seu ter- 
ritorio, destaca-se somente como produtor de laranja (6.") e de 
banana. Os demais sao Territories amazonicos. 

Em 1958, foi o seguinte o valor da producao das unidades 
componentes desse derradeiro grupo; 

OS 1000 
1. Amazonas   1 887 307 
2. Acre   856 554 
3. Rio Branco   734 670 
4. Guanabara   631 697 
5. Amapa   476 171 
6. Rondonia   144 744 

Por conseguinte. nao existe termo de comparagao entre a 
contribuicao fornecida pelas 15 unidades. que formam o 4." e o 
5." grupos, e a das 10 unidades dos tres primeiros grupos. Nes- 
tas ultimas assenta-se. realmente, a produgao agro-pecuaria bra- 
sileira. Cumpre, pois, analisa-las, se bem que de maneira sin- 
tetica. 
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A posicao de Sao — Sao Paulo nao e, apenas, o maior 
Paulo centro imlustrial do pais, se nao da Ame- 

rica Latina. Tambem e (e, certamente. 
continuara a se-lo, face a inteligente politica economica que 
vem norteando os responsaveis pelos sens destines) o maior 
centro agro-pecuario do Brasil, onde ocupa posigao verdadeira- 
mente excepcional, devido a sua produgao avaliada em mais de 
122 bilboes de cruzeiros, no ano de 1958. 

Antes de tudo, o que bem caracteriza sua economia agraria 
e o relative equilibrio existente entre o valor da produ^ao agrf- 
cola e o valor da produ^ao animal. Basta comparar estas cifras, 
referentes a 1958; 

Na produ^ao agn'cola, o principal produto e, naturalmente, 
o cafe, riqueza centenaria, um dos fautores da pujanqa econo- 
mica do Estado; sua contribuigao foi da ordem de 18,7 bilboes 
de cruzeiros, vale dizer, mais de 34% da produgao agricola pau- 
lista ,dentro dos 21 produtos aqui considerados. Seguem-se, com 
importancia menor, embora das maiores no conjunto do pais: o 
arroz (8,7 bilboes), o algodao (7,3), a cana de agiicar (5,6), o 
milho (5,1), a batata inglesa (2,2), o feijao (1,6) e a banana (1,1). 
Mas outras ainda se destacam, embora com cifras de produgao 
inferiores a um bilhao: a mandioca, a laranja, a uva, a cebola, 
a mamona e o abacaxi — produtos, todos eles, com produgao su- 
perior a 100 milhoes de cruzeiros. 

Em 1958, foram as seguintes as maiores riquezas agricolas 

de Sao Paulo: 

CrS 1 000 

Produgao animal . 
Produgao agricola 

68 104 186 
54 042 483 

Cr$ 1 000 

1. Cafe 
2. Arroz 
3. Algodao   
4. Cana de agiicar . ... 
5. Milho   
6. Batata inglesa   

18 723 627 
8 741 599 
7 346 091 
5 650 507 
5 187 211 
2 201 436 
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Fig. 24 — Valor da produgdo a^ru-pecudria de Sao Paulo. — Sao Paulo nao 
e, apenas, o maior centro industrial do Brasil; e, tambcm, o maior centre agro- 
pecuark*. Bovinos, cafe,' arroz, algodao, leitc, cana de a^iicar, milho, ovos de ga- 
linha, muares, eqiiincs, galinaceos, batatinha, feijao e banana sao suas maiores 
riquezas agrarias. 
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7. Feijao   1 647 364 
8. Banana     1 123 566 
9. Mandioca   937 474 

10. Laranja   843 985 
11. Uva     649 495 
12. Cebola   419 325 
13. Mamona     269 498 
14. Abacaxi     137 702 

Mais importante, tendo em vista o valor global dos produ- 
los, e a produ^ao animal, somente superada pela de Minas Ge- 
rais. Com efeito, o valor do seu rebanho e da ordem de 54,5 
bilboes de cruzeiros, aos quais se acrescentam 13,5 oriundos de 
outras riquezas animais. No que se refere ao rebanho, natu- 
ralmente o mais valioso e o de bovinos, avaliado em cerca de 
40 bilboes de cruzeiros, vale dizer, quase um tergo da produ- 
gao agro-pecuaria do Estado, mais do dobro da produgao ca- 
feeira. Seguem-se, com destaque, os suinos (8,1 bilboes), os 
muares (3,4) e os eqiiinos (2,9). Todavia, muito notavel e a po- 
sigao ocupada por outras riquezas animais — o leite (7 bilboes), 
os ovos de galinha (3,9) e os galinaccos (2,5). 

E' o que se pode constatar, diante da seguinte relagao dos 
principals produtos animais, em 1958: 

Cr$ 1000 

1. Bovinos   . 39 978 478 
2. Suinos   8 187 065 
3. Leite   7 098 482 
4. Ovos de galinha ... 3 969 985 
5. Muares   3 492 881 
6. Eqiiinos   2 966 650 
7. Galinaceos   2 524 196 
8. Caprinos   148 028 
9. Asininos  73 101 

10. Ovinos   63 180 

A posigao de Minas — Em relagao a Minas Gerais (que, 

Gerais juntamente com Sao Paulo, lidera nos- 
sa economia agro-pecuaria), ja se obser- 

va um sensfvel desequilibrio entre sua produgao agrfcola (que 
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Fig. 25 — Valor da prodn^do agro-pecuaria de Minas Gcrais. — Minas Gc- 
rais ocupa o segundo posto cm ncssa produqao agraria, com sensivel prcdominio 
das riquezas de origem animal. Bovinos, suinos, leile, cafe, arroz, milho, cqiiinos, 
feijao, muares, galinaccos, ovos de gaiinha, cana de agicar e mandioca   cis 
suas mais importantcs riquezas agro-pastoris. 

e da ordem de 25,1 bilhoes de cruzeiros) e sua produgao ani- 
mal, que predomina de maneira incontrastavel (78,2 bilhoes) 
e Ihe e tres vezes superior. 
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Na verdade, Minas Gerais e um grande centre pastoril, 
conforme bem o demonstram as cilras referentes a 1958; 

CrS 1 000 

Produgao animal   78 251 828 
Producao agricola   25 125 540 

No que concerne a producao agn'cola, duas riquezas dispu- 
tam o primeiro posto, na economia mineira: o cafe (6,6 bilhoes 
de cruzeiros) e o arroz (6 bilhoes). Seguem-se-lhes, com nao 
menor destaque: o milho (3,5 bilhoes). o feijao (2,7), a cana dc 
a^ucar (1,4) e a maridioca (1,1). Mas outros ainda merecem ser 
referidas. apesar do valor de sua produqao ser inferior a um bi- 
Ihao de cruzeiros: o algodao, a banana, a batata inglesa e a 
laranja — todos com producao superior a 400 milhoes de cru- 
zeiros. 

Eis as mais importantes riquezas agricolas de Minas Ge- 
rais, em 1958: 

Cr$ 1 000 

1. Cafe   6 643 672 
2. Arroz   6 095 457 
3. Milho   3 528 086 
4. Feijao   2 743 971 
5. Cana de agvicar .... 1 442 283 
6. Mandioca -  1 198 049 
7. Algodao   827 497 
8. Banana  731 128 
9. Batata inglesa   526 301 

10. Laranja   431 820 
11. Fumo   351 474 
12. Batata doce   188 600 
13. Cebola   132 873 
14. Abacaxi   124 023 

Todavia, e sobre a producao animal que repousa a economia 
agro-pecuaria de Minas Gerais. Sdmente seu rebanho corres- 
ponde a mais de 67 bilhoes de cruzeiros, dos quais cerca de 50 
bilhoes relativos aos bovinos; isto significa que apenas este re- 
banho contribui com o dobro da produqao agn'cola do Estado. 
Posiqao destacada ocupam, tambem, os suinos (11,2 bilhoes), 
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tradicional criagao dos mineiros. Seguem-se, com nao menor 
importancia, os eqiiinos (3,2 bilboes) e os muares (2,5). No 
entanto, e Minas Gerais o maior produtor de leite do pai's (7,6 
bilboes), alem de destacar-se na criagao de galinaceos (1,7) e 
na produgao de ovos de galinha (1,5). 

Em 1958, foram as seguintes as principals riquezas animals 
de Minas Gerais: 

Cr$ 1 000 

1. Bovinos   49 951 094 
2. Suinos   11 207 825 
3. Leite   7 603 348 
4. Eqiiinos   3 296 924 
5. Muares   2 502 820 
6. Galinaceos  1 776 598 
7. Ovos de galinha ... 1 596 933 
8. Ovinos   126 255 
9. Asininos  100 816 

10. Caprinos   83 280 

A posigao do Rio — O Rio Grande do Sul ocupa, no pa is, 
Grande do Sul o terceiro lugar quanto ao valor da pro- 

dugao agro-pecuaria, embora distanciado 
dos dois centros economicos antecedentes; basta observar que 
sua produgao global e de cerca de metade da de Sao Paulo. 

Trata-se de importante centro pastoril, ja que sua produgao 
animal (46,3 bilboes de cruzeiros) corresponde a cerca de 70% 
da produgao agro-pecuaria global. Os restantes 30% (20,3 bi- 
lboes) sao fornecidos pela produgao agn'cola, nem por isso des- 
tituida de importancia. 

Assim se repartiram as riquezas agro-pastoris no Rio Gran- 
de do Sul, em 1958: 

Cr$ 1000 

Produgao animal   46 361 932 
Produgao agricola   20 345 230 

Dois cereais disputam o primeiro lugar, entre as riquezas 
agncolas sul-riograndenses; o milho, com uma produgao da or- 
dem de 5,5 bilboes de cruzeiros; e o arroz, com 4,4 bilboes. Se- 
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RIO GRANDE DO SUL 
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Fig. 26 — Valor da produqao agro-prcndria do Rio Grande do Sul. — Ocupa 
o Rio Grande do Sul o terceiro lugar em nossa produgao agraria. Bovinos, suinos, 
milho, ovinos, arroz, trigo, la, leite, mandioca, eqiiinos e batatinha sao suas maio- 
ros riquezas. 

guem-se-lhes, em importancia; o trigo (3,4 bilhoes), a mandioca 
(2,1) e a batata inglesa (1,2). Todavia, ainda merecem ser re- 
leridos: a cebola, o feijao, o fumo, a uva e a batata doce — com 
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producao superior a 400 milhoes de cruzeiros, se bem que in- 
ferior a um bilhao. 

Assim se repartiu a producao agn'cola do Rio Grande do 
Sul, em suas mais importantes riquezas, no ano de 1958: 

CrS 1 000 
1. MiJho   5 507 697 
2. Arroz   4 402 579 
3. Triiio   3 478 770 
4. Mandioca   2 180 574 
5. Batata inalesa   1 245 011 
6. Cebola   947 344 
7. Feijao   897 176 
8. Fumo   792 941 
9. Uva   662 570 

10. Batata doce  494 606 
11. Laranja   345 252 
12. Banana   118 106 

No setor da producao animal, o rebanho sul-riograndense 
contribui com cerca de 84% do valor da producao (39,1 bilboes 
de cruzeiros), particularmente atraves dos bovinos (23,8 bi- 
lboes) . Todavia, tres outros rebanhos ainda se destacam, por 
seu valor; o de suinos (8,1), o de ovinos (4,5) e o de eqiiinos 
(2.1). Notavel, tambem, e a produgao de la (2,9 bilboes) e de 
leite (2,6) do grande Estado sulino. 

E' o que se pode constatar, examinando as maiores rique- 
zas animais do Rio Grande do Sul, em 1958: 

Cr$ 1 000 

1. Bovinos   . 23 870 685 
2. Suinos   8 161 841 
3. Ovinos   4 592 356 
4. La   2 976 092 
5. Leite   2 628 217 
6. Eqiiinos   2 134 877 
7. Galinaceos   829 510 
8. Ovos de galinha . . 740 888 
9. Mua res   338 926 

10. Asininos   46 597 
11. Caprinos   41 953 
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A posicao do — O Parana e um importante centro 
Parana agn'cola. ja que as atividades pastoris 

aparecem em posicao secundaria. Com 
efeito, 58C de sua producao agro-pecuaria provem da producao 

PARANA 

Volor do produQQO ogro -pecudno 
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Fig. 27 — Valor da producao a^ro-pecudria do Parana. — Ocupando o quarto 
lugar, o Parana dcstaca-sc dc seus anteccdentes por ter na agricultura a base de 
sua economia. Suas maiorcs riquczas sao « cafe, suinos, bovinos, milho, arroz, 
equinos, fcijao, aigodao, leite e muares. 



106 AROLDO DE AZEVEDO 

agn'cola (28,7% bilhoes de cruzeiros), aparecendo a producao 
animal com um valor da ordem de 20,6 bilhoes. 

Em 1958, assim se repartiu a produgao agro-pecuaria do 
Parana: 

Na producao agn'cola, ocupa o cafe uma posigao verdadei- 
ramente impar, contribuindo com cerca de 62% do total (17,6 
bilhoes de cruzeiros). Os restantes 38% acham-se repartidos 
por nada menos do que 16 outras riquezas agricolas, entre as 
quais se sobressaem, por seu valor: o milho (3 bilhoes de cru- 
zeiros), o arroz (2 bilhoes), o feijao (1,7) e o algodao (1,2). 
Fora dessas, merecem uma referenda: a batata inglesa, o trigo, 
a mandioca, a cana de acucar, a batata doce, a laranja, a banana, 
a cebola e a uva — todas com mais de 100 milhoes de cruzeiros, 
embora com menos de um milhao. 

Assim se distribuiram, em 1958, as principais riquezas agri- 
colas do Parana; 

CrS 1000 

Producao agn'cola 
Producao animal 

28 724 903 
20 695 220 

Cr$ 1 000 

1. Cafe   
2. Milho   
3. Arroz   
4. Feijao   
5. Algodao   
6. Batata inglesa 

17 696 506 
3 093 126 
2 009 669 
1 727 181 
1 271 406 

620 028 
7. Trigo   
8. Mandioca   
9. Cana de agucar .... 

10. Batata doce   
11. Laranja   
12. Banana   
13. Cebola   
14. Uva   

595 085 
438 120 
382 142 
189 710 
172 293 
167 271 
140 112 
113 990 

No setor da produgao animal, o rebanho paranaense con- 
tribui com um valor da ordem de 17,7 bilhoes de cruzeiros. 
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Neste particular, disputam o primeiro posto: os suinos, com um 
total de 7,3 bilhoes de cruzeiros; e os bovinos, com 7 bilboes. 
Mas tambem merecem referenda os eqiiinos (1,7 bilboes) e os 
muares (1,2). Por outro lado, nada desprezivel e a produgao 
de leite (1,2 bilhoes). 

E' o que se verifica, ao examinar a relagao das mais impor- 
tantes riquezas animais do Parana, no ano de 1958: 

Cr$ 1 000 

1. Suinos   7 345 283 
2. Bovinos   7 065 436 
3. Eqiiinos   1 779 129 
4. Leite   1 237 145 
5. Muares   1 207 232 
6. Galinaceos   873 968 
7. Ovos de galinha .... 796 181 
8. Asininos   164 551 
9. Caprinos   Ill 707 

10. Ovinos   103 691 

A posi^ao da — Com uma diferenga, para menos, de 
Bahia cerca de 5 bilhoes de cruzeiros em rela- 

gao ao Parana e com uma produgao qua- 
se tres vezes menor que a de Sao Paulo, aparece a Bahia no 
quarto lugar entre os sustentaculos de nossa economia agro-pe- 
cuaria. 

Bern ao contrario do Parana, e na produgao animal que se 
funda a riqueza agro-pastoril baiana; sendo da ordem de 32,4 
bilhoes de cruzeiros, corresponde a mais de 72% do valor da pro- 
dugao total. Por isso mesmo, em posigao bastante secundaria 
vem a producao agricola, avaliada em 11,5 bilhoes de cruzeiros. 

E' o que ressalta do cotejo dos seguintes dados estatisticos, 

concernentes a 1958; 

Cr$ 1000 

Produgao animal   32 452 729 
Produgao agricola   11 528 204 

Na producao agn'cola, apenas duas riquezas ultrapassam, 
pelo seu valor, a cifra de um bilhao de cruzeiros: o cacau, com 
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4.4 bilhoes, o que corresponde a SH'/c da producao agn'cola; e a 
mandioca, com 1,4 bilhoes. Das demais riquezas agricolas da 
Bahia, com valor inferior a um bilhao, se bem que superior a 
250 milhbes de cruzeiros, destacam-se particularmente: o feijao, 
o cafe, a cana dc acucar e o fnmo, com cifras superiores a meio 
bilhao de cruzeiros. 
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Fig. 28 — Valor da producao agro-pecudria da Bahia. — E' a Bahia o quinto 
centro de producao agraria do pais. Bovinos, cacau, suinos, muares, eqiiinos e 
mandioca sao suas maiores riquezas. 



MAIORES CENTROS AGRO-PASTORIS 109 

Em 1958, foram as seguintes as maiores riquczas agncolas 
da Bahia: 

CrS 1000 

1. Cacau   .. 4 417 912 
2. Mandioca   .. 1 490 203 
3. Feijao   853 300 
4. Cafe   733 391 
5. Cana de acucar .., 702 722 
6. Fumo    620 027 
7. Milho   381 814 
8. Mamona    370 095 
9. Agave   369 660 

10. Algodao   341 767 
11. Coco da Bahia   313 150 
12. Banana   310 729 
13. Laranja   255 928 

Na producao animal, o rebanho baiano contribui com mais 
de 94% do sen valor (30,7 bilboes de cruzeiros), devido, sobre- 
tudo, ao rebanho de bovinos (20,2 bilboes). Todavia, tambem 
se destacam os rebanhos de suinos (4,3 bilboes), de muares (2,4) 
e de eqiiinos (1,7). 

Assim se repartiu a producao animal da Bahia, em 1958; 

Cr$ 1 000 
1. Bovinos   20 214 820 
2. Suinos   4 367 419 
3. Muares   2 414 091 
4. Eqiiinos   1 723 821 
5. Leite   869 010 
6. Caprinos   727 615 
7. Ovinos   721 889 
8. Asininos   591 440 
9. Galinaceos   439 762 

10. Ovos de galinha ... 382 525 

A posi^ao de Mato — Seguido bem de perto por Goias. 
Grosso ocupa Mato Grosso o quinto lugar entre 

os maiores centros agro-pastoris brasi- 
leiros; e essa posigao advem-lhe da enorme importancia de sua 
producao animal, que e da ordem de 31,4 bilboes de cruzeiros, 
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equivalente a mais de 90% do valor daquela producao. Dai de- 
corre a pequena importancia da producao agn'cola. 

MATO GROSSO 
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Fig. 29 — Valor da producao agro-pecudria de Mato Grosso. — Ocupando o 
sexto lugar entrc os maiores centres dc produqao agraria do Brasil, Mato Grosso 
distinguc-se, dos demais, por ter nas atividades pastoris a base de sua economia. 
Suas maiores riquezas sao os bo vinos, suinos, arroz e eqiiinos. 
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Na verdade, Mato Grosso e quase exclusivamente um des- 
tacado centro pastoril, conforme atestam as cifras referentes 
a 1958; 

Cr$ 1 000 

Produgao animal  31 470 334 
Produgao agricola   2 945 118 

Na modestia de sua produ^ao agricola, apenas um produto 
apresenta valor acima de um bilhao de cruzeiros: e o arroz 
(1,1). Dos restantes, somente sete aparecem com produqao su- 
perior a 100 milhoes de cruzeiros, destacando-se entre eles: a 
niandioca, o milho e o feijao. 

Em 1958, assim se repartiram as principals riquezas agri- 
colas de Mato Grosso: 

Cr$ 1 000 
1. Arroz   1 199 021 
2. Mandioca   606 365 
3. Milho   359 411 
4. Feijao   235 958 
5. Cafe   192 986 
6. Cana de agiicar  138 667 
7. Banana   107 263 

Ja o mesmo nao acontece em rela^ao a produ^ao animal, 
sobretudo gramas ao valioso rebanho mato-grossense, cujo va- 
lor ultrapassa 87% dessa produgao (30,3 bilboes de cruzeiros). 
Sao os bovinos que fazem a relativa grandeza economica do 
Estado, com um valor da ordem de 27 bilboes de cruzeiros. Os 
demais rebanhos possuem valor muito menor, merecendo um 
destaque especial, apenas, o de suinos (1,8 bilboes) e o de eqiii- 
nos (1,1). 

E' o que se pode verificar, diante das estatisticas referentes 
a produ^ao animal, em 1958: 

Cr$ 1000 

1. Bovinos   26 982 670 
2. Suinos  1 871 293 
3. Eqiiinos   1 112 087 
4. Ovos de galinha   425 631 
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5. Galinaceos   316 591 
6. Leite   239 456 
7. Mu a res   232 368 
8. Ovinos   96 909 

A posiijao de — Se bem que um pouco mais atenua- 
Goias da, semelhante a de Mato Grosso e a po- 

sicao economica de Goias, o setimo gran- 
de centre agro-pecuario do Brasil: as bases da economia goiana 
assentam-se, firmemente, na producao animal, que e da ordem 
de 25,8 bilboes de cruzeiros, vale dizer, mais de 79%- do total 
do valor da produqao agro-pastoril. A producao agricola, em- 
bora modesta, corresponde a 6,5 bilboes de cruzeiros. 

Com efeito, assim se repartiu a produqao goiana, em 1958; 

Cr$ 1 000 

Produgao animal  25 855 555 
Produgao agricola   6 528 209 

Na producao agricola, duas sao as maiores riquezas de Goias: 
o arroz, com 3 bilboes de cruzeiros; e o cafe, com um bilhao. 
Nao longe deste, aparece o milho (982 milhoes). Os demais pro- 
dutos apresentam valor abaixo desta cifra, embora superior a 
100 milhoes: o feijao, a mandioca, a cana de acucar e o algodao. 

Em 1958, assim se classificaram essas riquezas agricolas de 
Goias; 

Cr$ 1 000 

1. Arroz   3 015 768 
2. Cafe   1 039 022 
3. Milho   982 534 
4. Feijao   460 035 
5. Mandioca   399 975 
6. Cana de agucar  320 893 
7. Algodao   115 381 

Na produgao animal, a pecuaria contribui com 74% da pro- 
ducao agro-pastoril do Estado, com um valor da ordem de 23,9 
bilboes de cruzeiros. A maior contribuigao provem do rebanho 
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Eig. <0 — Valor da producdo agro-pccudria de Golds. — O sctimo grande 
produtor hnisileiro notabiliza-se pcla producao dc bovinos, suinos, arroz, equinos, 
muarcs, leitc c cafe. 

de bovinos, apenas ele avaliado em 17.3 bilboes de cruzeiros. 
Todavia, tambem se destacam: os suinos (3,9 bilboes), os eqiii- 
nos (1,3) e os muares (1,1). Valiosa, por outro lado, e a pro- 
ducao de leite (1,1 bilboes). 
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Assim se repartiram as riquezas animais de Goias, no ano 
de 1958: 

CrS 1 000 

1. Bovinos   IT 329 890 

2. Suinos   3 981 464 

3. Equinos   1 387 842 

4. Mu a res   I 118 234 

5. Leite   1 109 713 

6. Ovos de galinha .... 404 853 

7. Galinaceos   359 972 

8. Asininos   1 15 879 

A posi?ao de Santa — Completando a representagao do Sul 

Catarina do Brasil, aparece Santa Catarina, no oi- 
tavo lugar entre os baluartes de nossa 

economia agraria. 

Sua posigao tem algo de singular, porque, embora o predo- 
minio caiba a producao animal (cujo valor e da ordem de 17,5 
bilboes de cruzeiros), que contribui com mais de 70% do total 
da produqao agro-pecuaria, nada desprezivel e a producao agri- 
cola do Estado. 

Em 1958, assim se repartiu a produqao agro-pastoril de San- 
ta Catarina: 

Cr$ 1 000 

Produgao animal  17 544 553 

Produgao agricola   6 931 784 

Na prddugao agricola, duas riquezas aparecem com eviden- 
te destaque: o milho, com 1,8 bilboes de cruzeiros; e a mandioca, 
com 1,2 bilboes. Todavia, dez outras ainda merecem ser refe- 
ridas, dentre as quais apresentam importancia maior; o trigo 
(845 milhoes de cruzeiros), o arroz (798 milboes), o fcijao (532 
milhoes), o fumo, a batata inglesa e a cana de acucar. 

Assim se classificaram as mais importantes riquezas agri- 
colas catarinenses, em 1958: 
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SANTA CATARINA 

Volor do pro dug do agro -pecudna 

1958 

"n1 

iL 
s / v 
s /&/ 

ov 

O- 

4/ //> 

de Des 

Produgoo ogricola Produgoo ammo! 

Fig. 31 — Valor da producdo agro-pecudria de Santa Catarina. — O oitavo 
grande produtor brasileiro tern nos bovinos, suinos, milho, eqiiinos, mandioca e 
leite suas maiores riquezas. 



116 AROLDO DE AZEVEDO 

Cr$ 1000 

1. Milho   . . 1 837 732 
2. Mandioca   . . 1 268 350 
3. Trigo   845 057 
4. Arroz   798 220 
5. Feijao   532 879 
6. Fumo   353 689 
7. Batata inglesa .... 240 435 
8. Cana de aciicar . . . 227 427 
9. Batata doce   215 476 

10. Banana   192 537 
11. Uva   145 316 
12. La ran j a   100 284 

Na producao animal, a pecuaria entra com um contingen- 
te, so ele, equivalente a mais do dobro da produqao agn'cola; 
15,6 bilboes de cruzeiros. Para isso, contribuem, de maneira 
marcante, notadamente dois rebanhos: o de bovinos (7,5 bi- 
lboes) e o de suinos (6 bilboes) Merecem, ainda, uma referen- 
da o rebanho de eqiiinos (1,6) e a produgao de la (um bilhao 
de cruzeiros). 

Em 1958, foi a seguinte a producao animal de Santa Cata- 
rina; 

Cr$ 1 000 

1. Bovinos   7 510 110 
2. Suinos   6 084 122 
3. Eqiiinos   1 615 599 
4. Leite   1 093 341 
5. Galinaceos  483 124 
6. Ovos de galinha .... 325 072 
7. Muares   285 351 
8. Ovinos   88 991 
9. Caprinos   35 128 

.10. Asininos   12 573 

Com Santa Catarina, encerra-se o grupo dos centros agro- 
-pecuarios brasileiros, cujo valor da produgao e superior a 20 
bilboes de cruzeiros. Entretanto, seria injustiqa deixar de lado 
os dois centros que, imediatamente, Ihe seguem — Rio de Ja- 



MAIORES CENTROS AGRO-PASTORIS 117 

neiro e Pernambuco, ambos com quase igual valor da producao 
(da ordem de 18 bilboes de cruzeiros) e bastante distanciados 
do que aparece, depois deles — o Maranhao, com uma contri- 
buigao inferior a 10 bilboes de cruzeiros. 

A posi^ao do Rio de - Dentro do Sudeste brasileiro (onde 
Jaiaeiro pompeiam sua grandeza economica Sao 

Paulo e Minas Gerais), ocupa o Rio de 
Janeiro o terceiro posto, na modestia de sua posigao. 

Trata-se de um Estado agro-pastoril, se bem que a producao 
animal (cujo valor e da ordem de 12,8 bilboes de cruzeiros) so- 
brepuje, em mais do dobro, a produgao agncola (5,8 bilboes). 
E' que esta ultima e variada e de importancia, na conjuntura 
economica nacional . 

Em 1958, assim se repartiu sua producao agro-pastoril; 

Cr$ 1 000 

Produgao animal  12 866 532 
Produgao agricola   5 878 527 

No que tange a producao agricola, duas riquezas se desta- 
cam na economia agraria fluminense; a cana de agucar, com 
uma produgao da ordem de 1,7 bilboes de cruzeiros; e a laranja, 
com um bilhao. Todavia, pelo menos outros seis produtos me- 
recem ser referidos: a banana (783 milhoes de cruzeiros), o 
arroz (752 milhoes), o cafe (532 milhoes), o milbo, a mandioca 
e o feijao. 

Sao esses, na verdade, os mias importantes produtos da eco- 
nomia agricola do Rio de Janeiro, conforme os dados de 1958: 

Cr$ 1 000 

1. Cana de agucar  1 703 487 
2. Laranja   1 016 192 
3. Banana   783 339 
4. Arroz   752 449 
5. Cafe   532 844 
6. Milho   458 595 
7. Mandioca   271 406 
8. Feijao   121 334 
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Na produ<gao animal, o rebanho fluminense entra com uma 
contribuigao da ordem de 9,6 bilhoes de cruzeiros, em que re- 
presentam papel de maior importancia os rebanhos de bovinos 
(6,9 bilhoes) e de suinos (1,4 bilhoes). Destacada. todavia, e 
sua produgao de leite (1,5). 

RIO DE JANEIRO 

Valor do produQoo ogro -p ecu on a 

1958 

#0 0Co Cor 

de Des 

Produgao ogn'colo Produgdo ammoi 
Fig. 32 — Valor da proa.n_,i>, a^ru-pecudria do Kio de Janeiro. — O none 

grande produtor brasilciro deslaca-se como fornccedor do bovinos, cana de ai^ucar, 
leite, suinos e laranja. 
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Assim se repartiu essa produ^ao, em 1958. atraves das ri- 
quezas mais valiosas: 

Cr$ 1000 

1. Bovinos   6 980 790 

2. Leite   1 591 788 

3. Suinos   1 498 060 

4. Ovos de galinha  820 991 

5. Galinaceos   790 282 

6. Eqiiinos   696 357 

7. Muares   501 229 

8. Caprinos   37 166 

A posi^ao de — E' em Pernambuco (que, juntamen- 
Pernar.nbuco te com a Bahia, representa o Nordeste 

entre os mais importantes centros agro- 
-pecuarios do pafs) que vamos encontrar a posigao, de certa ma- 
neira, ideal para a economia de um Estado: o equilibrio perfeito 
entre a produ^ao agricola (9,5 bilhoes de cruzeiros) e a produ- 
^ao animal (9,1 bilhoes), embora, qualitativamente falando, es- 
se ideal seja aparente. 

Em 1958, assim se repartiu a produ^ao agro-pecuaria per- 
nambucana: 

Cr$ 1000 

Produgao agricola  9 516 264 
Produgao animal   9 119 525 

Na produ^ao agricola, tres importantes riquezas sustentam 
a economia agraria pernambucana: a cana de agiicar, com um 
contingente de 2,9 bilhoes de cruzeiros; a mandioca (1,6 bilhoes) 
e o algodao (1,5). A seu lado, aparecem nove outras riquezas, 
dentre as quais merecem ser destacadas: o milho (604 milhoes 
de cruzeiros), o feijao (600 milhoes), o cafe (537), a banana 
(511) e a cebola (373). 

Foram as seguintes, em 1958, as mais importantes riquezas 
agricolas de Pernambuco: 
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PERNAMBUCO 
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Fig. 33 — Valor da pro dm; do agro-pecudria de Pernambuco. — Ocupando f 
10.° lugar entre cs gnmdes pia dut- res brasacifcs, Pernambuco notabiliza-se pek 
evidente equiiibrio cxisLenle enlre suas riquezas agricolas e suas riquezas de ori- 
gem animal. Dentro dclas, destacam-se os bp vines, a cana de a^ucar, a mandioca t 
o algodao. 
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CrS 1 000 

1. Cana de agucar . ., 2 943 772 
2. Mandioca    . . I 668 385 
3. Algodao   1 517 766 
4. Milho   604 815 
5. Feijao    600 522 
6. Cafe   537 681 
7. Banana   511 200 
8. Cebola   373 997 
9. Batata doce  172 593 

10. Mamona   156 005 
11. Coco da Bahia . . . . 148 561 
12. Laranja   101 498 

Na produ^ao animal, a contribuigao do rebanho pernam- 
bucano e da ordem de 7,9 bilboes de cruzeiros, mais da metade 
dos quais provem do rebanho de bovinos (4,5 bilboes). Os de- 
mais rebanhos contribuem com valores abaixo de um bilhao, 
que se sucedem numa sequencia harmoniosa; neste particular, 
destacam-se, em especial; os suinos, os eqiiinos, os niuares e os 
caprinos — todos com mais de meio bilhao. 

Em 1958, assim se repartiu a producao animal de Pernam- 
buco: 

Cr$ 1 000 

1. Bovinos   .. 4 574 180 
2. Suinos   986 236 
3. Eqiiinos   673 901 
4. Muares   664 226 
5. Leite   614 939 
6. Caprinos   537 865 
7. Galinaceos   274 887 
8. Ovinos   271 696 
9. Ovos de galinha ... 251 533 

10. Asininos  170 062 





xm 

O BRASIL CONTINUA A SER UM GRANDE PAlS AGRARIO 

Bern ou mal, chegamos ao fim da penosa, mas (queremos 
crer) util tarefa, a que nos propusemos: a analise da produqao 
agro-pecuaria brasileira, em seus aspectos gerais e em seus as- 
pectos regionais ou particulares. 

Ante os olhos dos que nos honraram com sua atengao, des- 
filaram, um a um, os principais produtos de nossa economia 
agn'cola, atraves de suas areas de cultura, do volume e do va- 
lor de sua produqao, dos mais importantes centres produtores. 
Vimos, a seguir, a produgao animal, naquilo que apresenta de 
maior interesse — os rebanhos e sua repartigao geografica, os 
produtos que diretamente deles se pode obter (o leite, a la) e 
os aspectos essenciais da avicultura. E, para terminar, as gran- 
des regioes agro-pastoris brasileiras, com seus principais cen- 
tres de produgao e as riquezas que as caracterizam, e os dez 
Estados, que constituem os verdadeiros alicerces de nossa eco- 
nomia agraria, nos aspectos marcantes de sua produgao agro- 
pecuaria. 

Uma conclusao final se impoe. E, ao tentar faze-la, retor- 
namos as palavras iniciais deste trabalho: o Brasil continua a 
ser um grande pais agrario. Porque da agricultura procede 
uma riqueza da ordem de 200 bilhbes de cruzeiros. Porque da 
pecuaria provem, nada menos, de 340 bilhoes. Porque do leite, 
da avicultura e da la chega-nos uma produgao da ordem de 50 
bilhoes de cruzeiros. Porque, do conjunto dessas riquezas 
agrarias, obtemos um valor de produgao que se aproxima de 
590 bilhoes de cruzeiros — cifra que, acreditamos, ainda nao 
foi alcangada pela nossa produgao industrial. Porque e de uns 
poucos produtos agricolas que recebemos a maior parte das 
divisas estrangeiras, elementos vitais para a manutengao de 
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nosso comercio externo e imprescindiveis para a sobrevivencia 
de muitas de nossas industrias. Porque, na imensa paisagem 
brasileira, e a paisagem agraria a mais tfpica, a mais expres- 
sivamente nacional, a que realmente caracteriza nossa vida eco- 
nomica, nas areas ja efetivamente ocupadas pelo homem. Por- 
que tem raizes no passado e simboliza a verdadeira vocaqao geo- 
grafica do pai's — enorme em sua extensao, variado em seus as- 
pectos ch'mato-botanicos, possuidor de terras de matas e de 
terras de campos, que estao a espera de quern melhor as saiba 
aproveitar e de homens que venham ocupar os imensos vazios, 
onde hoje impera a nostalgica solidao das "terras de ninguem"', 
ao mesmo tempo que os centres urbanos se multiplicam e as 
grandes metropoles florescem, mas sofrem por entre os proble- 
mas que as angustiam. 

O Brasil continua a ser um grande pais agrario. E deve con- 
tinuar a se-lo, pelos anos em fora. Sem que isso possa, de qual- 
quer modo, prejudicar nosso crescente e promissor desenvol- 
vimento industrial. Muito pelo contrario: que a prosperidade 
de nossa vida agraria venha a contribuir para o progresso de 
nosso parque industrial e que, em contrapartida, a nossa indus- 
tria concorra, com os capitals que acumular e com os implemen- 
tos que vier a produzir, para o fortalecimento das atividades 
agro-pecuarias, tao essenciais e tao vitais como as daquela. Pa- 
ra a maior grandeza economica do pais. 



PANORAMA DE LA PRODUCTION DE L'AGRICULTURE ET 
DE L'ELEVAGE BRESILIENS EM 1958 

RESUME 

C'est le Dr. Aroldo de Azevedo, Professeur de Geographie 
du Bresil a la Faculte de Philosophie, Sciences et Lettres de 
TUniversite de Sao Paulo, Tauteur de ce travail dont le titre 
est Panorama de la Production de I'Agriculture et de I'Elevage 
Bresiliens en 1958. Cette oeu,vre est une interpretation statistico- 
geographique des donnees prises dans la derniere edition de 
'TAnnuaire Statistique du BresiP", public par le Conseil National 
de Statistique de 1T.B.G.E. (Rio de Janeiro, 1 959). 

Au chapitre I, I'introduction, Tauteur definit le but de son 
oeuvre, qui consiste a demontrer que I'agriculture comtinue a 
ctre la base de Teconomie bresilienrye, malgre I'admirable de- 
veloppement industriel observe depuis 1 940, bien que la valeur 
de la production industrielle soit nettement superieure a celle 
de la production agricole. Ce meme chapitre nous montre les 
principales caracteristiques de I'industrie au Bresil, et le role 
important que jouent les richesses agricoles. Pour cela meme, 
Tauteur regrette que I'agriculture ne regoive pas du Gouver- 
nement Federal, Tinteret et i'appui auxquels elle a droit; en 
outre, il declare que ce travail represente un hommage a cette 
grande source de richesse. 

Au chapitre II, la production agricole est analysee dans ses 
aspects generaux, d'accord avec les superficies cultivees, le 
volume et la valeur de la production. En ce qui concerne la 
valeur de la production agricole, Tauteur fait remarquer que 
80% du total correspond a peine a 7 produits: le cafe, le riz, le 
mais, le coton, la canne a sucre, le manioc et les haricots. 

Dans les six chapitres suivants sont etudies les plus gran- 
des richesses agricoles bresiliennes, a travers ses principaux 
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centre producteurs, et selon la superficie, le volume et la va- 
leur de la production. 

Le chapitre III est dedie a I'etude du cafe, la plus grande 
richcsse bresilienne, en soulignant la position occupee par Sao 
Paulo et Parana, qui contribuent avec 7(K>( de la valeur glo- 
bale de la production de cafe. 

Le chapitre IV examine les deux cereales de base — le riz 
et le mai's, richesses typiques de Sao Paulo, Minas Gerais et 
Rio Grande do Sul. 

Le chapitre V a pour objet Tetude de deux cultures indus- 
trielles: le coton et la canne a sucre, richesses de Sao Paulo, 
et aussi du Nord-Est bresilien. 

Dans le chapitre VI, I'etude porte sur deux cultures ali- 
nientaires: le manioc et les haricots, aliments grandement di- 
vulgues parmi la population et qui sont cultives de preference 
dans le Sud, Sud-Est et Nord-Est. 

Dans les chapitres VII et VIII, sont etudiees les richesses 
de moindre importance economique: d'une maniere plus de- 
taillee, la banane, la pommc de terre ("batata inglesa" ou "ba- 
tatinha"), le ble, le cacao, les oranges, le tabac, et les oignons 
(chapitre VII);, et, d'une fagon plus resumee, la pomme de 
terre sucree, le raisin, la noix de coco de Bahia, le ricin, le 
sisal, I'ananas et le jute (chapitre VIII). 

Le chapitre IX est dedie a I'elevage, envisage au point de 
vue repartition geographique, quantite et valeur Apres une 
vue d'ensemble, chaque type d'elevage est etudie d'une fagon 
synthetique, selon son importance quantitative: les races bo- 
vines, les pores, les moutons, les chevres, les chevaux, les mu- 
les et les anes. Le chapitre se termine par une reference sur 
I'importance economique des troupeaux bresiliens, dont la va- 
leur globale est superieure a celle de la production agricole et 
dans laquelle predomine la race bovine (70(% de la valeur 
totale). 

Le chapitre X traite des autres richesses animales, dont 
I'importance economique n'est pas toujours appreciee a sa jus- 
te valeur: I'aviculturc (elevage de gallinaces et la production 
d'oeufs), la production du lait et celle de la laine. 
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Le chapitre XI donne une vision retrospective, realisee 
dans le criterium des divisions regionales. L'auteur admet 
I'existence de six regions agro-pastorales au Bresil: le Sud-Est 
(43% de la valeur totale), le Sud (2490. le Nord-Est (17%), le 
Centre-Ouest (11%), le Moyen Nord (3%) et le Nord (1%), 
faisant ressortir dans chacune de ces regions les plus impor- 
tants centres de production et leur contribution. 

Le chapitre XII etudie, des le commencement, la contri- 
bution agro-pastorale de chacun des Etats et Territoires bre- 
siliens. Ensuite, son objectif est I'etude des dix plus grands 
centres agro-pastorales, veritables soutiens de son economie 
agricole puisqu'ils contribuent pour 87% de la valeur totale; 
Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana, Bahia, 
Mato Grosso, Goias, Santa Catarina, Rio de Janeiro et Pernam- 
buco; par rapport a chacun d'eux, sont etudiees la production 
agricole et la production animale, selon leur valeur et leur 
composition. 

Le chapitre XIII est la conclusion de I'oeuvre et son titre 
est: Le Bresil continue d'etre une grande nation agro-pastorale, 
surtout parce que: 1. la valeur de sa production agro-pastorale 
est de I'ordre de 590 billions de cruzeiros, chiffre egal ou, peut- 
-etre, superieur a celui de la production industrielle; 2. la 
production agricole fournit la plus grande partie des devises 
etrangeres et, ainsi, garantit le commerce exterieur; 3. c'est 
le paysage agraire le plus typique du pays, dans les regions 
deja occupees par I'homme; 4. I'agriculture a des racines dans 
le passe et symbolise la veritable vocation geographique du 
Bresil. 

L'auteur juge que cette situation doit continuer, sans nuire 
au developpement industriel afin que coexistent, solides, les 
deux sources de richesses du pays: I'agriculture et I'industrie, 
dans une collaboration etroite et profitable. 





A PANORAMA OF BRAZILIAN FARM PRODUCTION IN 1958 

SUMMARY 

The book in question is by Dr. AROLDO DE AZEVEDO, 
professor of Brazilian Geography at the Faculty of Philosophy, 
Sciences and Letters of the University of Sao Paulo. It is 
entitled A Panorama of Brazilian Farm Production in 1958 
and constitutes an interpretation, statistically and geographi- 
cally, of the data published in the latest edition of the "Statis- 
tical Year-book of Brazil", published by the National Statistical 
Council of the I.B.G.E. (Brazilian Institute of Geography and 
Statistics) in Rio de Janeiro, 1959. 

In the first and introductory chapter, the author indicates 
the purpose of the book, which is that of proving that agriculture 
continues to be the basis of Brazilian economy, in spite of the 
admirable industrial development that has taken place from 
1940 onwards, and in spite of the fact that the value of industrial 
production is considerably higher than that of agricultural 
production. It shows the principal characteristics of the country's 
industry and the important part played by agricultural re- 
sources. For this very reason it deplores the fact that the Fe- 
deral Government is not paying due attention or giving due 
support to agriculture, the book being presented to the readers 
as a tribute to this important source of wealth. 

In Chapter II, agricultural production is analysed in its 
general aspects: the main agricultural resources, according to 
cultivated area, volume and value of production. As regards 
the value of agricultural production, it is recalled that 80% of 
the total is accounted for by only seven products — coffee, rice, 
maize, cotton, sugar-cane, mandioca and beans. 

In the six chapters that follow, a study is made of the major 
agricultural resources of Brazil, considered as to their main 
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production centres and as to area, volume and value of the 
production. 

Chapter III is dedicated to the study of coffee, the greatest 
source of wealth in Brazil, attention being drawn to the position 
of Sao Paulo and of Parana, which contribute of the total 
coffee production. 

Chapter IV is a study of the two basic cereals, rice and 
maize, typical riches of the States of Sao Paulo, Minas Gerais 
and Rio Grande do Sul. 

Chapter V focalizes two industrial cultivations — cotton 
and sugar-cane, riches not only of Sao Paulo but of North-East 
Brazil. 

Chapter VI is a study of two items of food-growing — 
mamlioca and beans, which supply food widely used by the 
people and grown by choice in the South, South-East and North- 
-East. 

Chapters VII and VIII examine in some detail the resources 
of lesser economic importance — bananas, potatoes ("Batata 
inglesa ' or "Batatinha"), wheat, cocoa, oranges, tobacco and 
onions (chapter VII); and, in a summarized way, sweet potatoes, 
grapes, Babian coco-nuts, mamona, aloes (agave) or sisal, pi- 
neapples and jute (chapter VIII). 

Chapter IX is dedicated to cattle-breeding, analysed as to 
geographical distribution, number and value. After a general 
consideration, each type of cattle is studied in summary, accord- 
ing to its numerical importance: cows, pigs, sheep, goats, horses, 
mules and donkeys. The chapter closes with a reference to the 
economic importance of Brazilian cattle, the total value of 
which exceeds that of all the agricultural production, and of 
which cows, representing 70% of the total value, are of special 
importance. 

Chapter X relates to other animal riches, the economic im- 
portance of which is not always properly evaluated: poultry- 
-brccding (breeding of birds of the hen species and egg produc- 
tion), milk production and wool production. 

Chapter XI looks back on the situation, considered from a 
regional point of view The author considers that there are six 
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farming regions in Brazil: the South-East (43of the total 
value), the South (24%.)' the North-East (17%), the West- 
-Central (11%), the Middle-North (3%) and the North (1%). 
In each case most important centres are named, indicating the 
contribution they make. 

Chapter XII begins by a study of the contribution made by 
farming in each of the States and Territories of Brazil. Then 
it considers the ten biggest farming centres, the real basis of 
the country's agrarian economy, seeing that they contribute 
87%. of the total value: Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Parana, Bahia, Mato Grosso, Goias, Santa Catarina, Rio de 
Janeiro and Pernambuco. In each case the cattle production and 
agricultural production are studied, according to value and com- 
position . 

Chapter XIII is the concluding one and is entitled Brazil 
contimues to be a great agricultural country, the main reasons 
advanced being: 
1. The value of its farming production is of the order of 590 

bilions of cruzeiros, a figure equal or possibly superior to 
that of industrial production. 

2. Agricultural products provide the greater part of foreign 
currency and in this way are a guarantee to foreign trade. 

3. Agrarian landscape is. the most typical in the country in 
the areas where man is effectively established. 

4. The fact has roots in the past and symbolizes the true geo- 
graphical vocation of Brazil. 
The author considers that this should continue so, without 

prejudice to industrial development, the two co-existing and 
both being strong, as two sources of wealth for the country — 
agriculture and industry in the closest and most fruitful colla- 
boration . 
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