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cAPT-Tno 

INTRODUÇÃO 

1.1. - O Problema 

 

Dos 400.000 hectares cultivados com cacau, na Bahia, estima-

000 hectares devem ser renovados, ALVIM (05). Para VASCONCE 

(27), a recuperação dessa lavoura, somente sere conseguida 

grande esforço de substituir as plantagaes de baixa produti 

novos cacaueiros de maior potencial produtivo. 

-se que 150. 

LOS et alii 

mediante um 

vidade, por 

A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC 

(10), em 1965, instituiu um programa de renovação de Cacaueiros, entre 

tanto, os resultados  at  então obtidos não foram animadores. Estes bai 
- xos resultados podem ser explicados por v 1/erios fatores - , e segundo 

SANTOS (24): 0 desejo manifesSto do agricultor continuar a colher cacau 

na  area  submetida ã renovação, parece constituir-se numa  forge_  inibidora 

de manifestação comportamental para a renovação pelo "metodo de derruba 

total" - 2/  . Isto parece indidar que o agricultor não deseja se expor ao 
3/ efeito da  renda cessante - 

Presentemente, a renda cessante tem sido explicitamente  con  

siderada nas propostas de novos programas de renovação de dacaueiros. 

Neste sentido, destacam-se os trabalhos de SANTOS (24) do Departamento de 

Extensão - DEPEX/CEPLAC, que sugerem subsidia'-la,  criando assim um forte 

estimulo a adoção do metodo de renovação em questão. Entretanto, parece 

que sua funcionalidade tem se deparado com serios  &Dices,  tais como: 

1/ Maiores detalhes ver CEPLAC (10). 

2/ Atualmente a CEPLAC recomenda dois metodos alternativos de renovação 
de cacaueiros. O "metodo de renovação sob lavoura decadente", cormis  — 
te no aproveitamento dos cacaueiros decadentes, como sombra  proviso-
ria aos novos cacaueiros, ate' a fase do inicio da produção comercial, 
quando aqueles são definitivamente erradicados. 0 "metodo de derruba 
total" consiste na erradicação total dos cacaueiros decadentes, proce 
dendo-se posteriormente ao plantio de novos cacaueiros. Este metodo T 
sempre usado, quando as  areas  de cacaueiros decadentes não apresentam 
certas condigOes tecnicas, que recomendam o uso do primeiro metodo. 

3/ Maiores detalhes sobre renda cessante ver APÊNDICE A. 



2. 

(a) A necessidade de criar  um sistema de controle, o que equi 

vale a um alto custo adminisLuativo. 

(D) A grande parcpla de recursos financeiros, a fundo perdido, 

que tal estimulo exigiria. 

Outras alternativas devem ser tentadas, tendo em vista que no 

Tomento, a CEPLAC (10) propOe o Programa Nacional de Expansão da Cacaui 

cultura 1976/1986 - PROCACAU. A renovação de 150.000 hectares e um dos 

objetivos, onde 60.000 hectares serão renovados atraves do "metodo de der 

ruba total" e a renda cessante poderg se constituir numa forga inibidora 

de tal objetivo. 

Neste sentido, poder-se-ia pensar na alternativa de recomen 

dar-se o "metodo de renovação- sob lavoura decadente". Entretanto, segundo 

dados da CEPLAC (10) não ser g possivel programar somente com este metodo, 

Delo fato de existirem cacauais carentes de renovação, em que o mesmo não 

e tecnicamente recomendado. 

Outra alternativa seria avaliar os benefícios obtidos pelos 

=gricultores, quando usam os novos processos produtivos recomendados pela 

_EPLAC e comparg-los,cam aqueles que obtinham antes da ação modernizadora 

fo setor. 

Tomando esta alternativa como marco referencial, propOe-se uT. 

-astudo sistemgtico de uma estrategia, que possa ser acionada como insLyu 

-ento de politica, capaz de contribuir na efetivação do objetivo de reno 

-:ar 60.000 hectares de cacaueiros decadentes, atraves do "metodo de derru 

total". 

A estrategia fundamenta-se no conhecimento técnico disponível 

7;ara produção de cacau, ou seja, nos novos processos de produção avalia 

fes e recomendados pela CEPLAC e na eficiancia dos meios de difusão dos 

Tesmos, atualmente utilizados por esta entidade. 



3. 

A estrategia que os novos processos produtivos disponíveis 

fevem ser usados nas  areas  de cacaueiros não decadentes, concomitantemen 

7e, recomendando-se renovar as  areas  de baixa produtividade. Subjacente 

Tente, ela esta dependendo da eficiancia dos meios de difusão dos novos 

=ocessos de produção, principalmente, dos instrumentos de politica de 

aredito rural (custo e limites operacionais de  credit()  de custeio) serem 

recursos não restritivos a sua adoção. Ainda, dependeria ci  decisão do 

=odutor de preferir novos pianos potenciais de exploração aos atuais. 

Desse modo, sua consistencia dependeria: 

(a) Dos agricultores preferirem novos planos de exploração  

ao atual. Pressup6e-se que eles, em geral, ao decidirem 

entre planos alternativos de exploração fazem um julgamen 
4/ 

to subjetivo - , tanto das rendas esperadas, como dos 

riscos 
y 

associados as mesmas. Portanto, pode-se supor 

que o comportamento de aversão ao risco, seja aderente a 
decisão do produtor, com relação a como produzir-. Isto 

implica em assumir que suas curvas de iso-utilidade  sac)  

convexas, isto e, ao longo de cada curva de iso-utilidade, 

;E/3V > 0 ou seja, o produtor pode preferir um plano de 

exploração com alto risco (V) somente se a renda esperada 

(E) for alta; esta compensação deve crescer a uma taxa 

crescente com o incremento do risco (V), o que implica 

3E
2 
/9V

2 
> O. A FIGURA 1 ilustra o caso. 

Julgamentos subjetivos são bascados nas preferancias pessoais e nas 
estimativas de probabilidades dos totadores de decis6es. 

5/ RISCO - medido pelo valor absoluto dos desvios negativos do retorno 
- liquido de certa atividade, em relação ao seu retorno medio, para um 

determinado numero de anos. 

6/ A evidancia desse comportamento e citada pela CEPLAC (10) quando diz: 
- diante de uma mudança na relação de preço do cacau/pregos dos insuTos 

modernos, principalmente fertilizantes, parece que os planos de usa-
-los passam por uma fase de expectativa ate as circunstancias de ambos 
mercados se reajustem. Este comportamento constitui-se no elemento de 
mais alta importancia para o condicionamento da decisão de agriculto 
res em usar insumos modernos. Ainda segundo a CEPLAC (10), em 1956/57 
o processo produtivo ficou resLyito as praticas fundamentais, em razão 
da queda de cacau do mercado mundial. 



V 
o  

FIGURA 1 - Curvas de Iso-Utilidade. 

(b) Do aumento da renda decorrente do uso de novos processos  

de produção em cacaueiros não decadentes. 

Antes de discutir esta hipOtese e necessgrio, para melhor  en  

tendimento da mesma, comentar a.respeito da organização e do uso do solo 

das fazendas de cacau na Bahia. 

As fazendas de cacau estão estruturadas em sUbsetores de  pro  

dugao, facilmente identificgveis, denominados vulgarmente de "rogas". Por 

tanto uma fazenda de cacau a resultante do agrupamento de vgrias ro- 

gas".  

Na maioria destas fazendas podem-se separar, sem muito esfor  

go,  as  areas  cultivadas com cacaueiros decadentes e as de cacaueiros não 

decadentes. Isto pode ser representado atraves da FIGURA 2 abaixo, cue  

FIGURA 2 - Uso do Solo de Uma Fazenda de Cacau na Bahia. 



5. 

:,1-_-resentaria uma formada de 06 (seis)  "ragas",  as opa is poderiam ser 

:Lassificadas em 04 (quatro) "rogas" cultivadas com cacaueiros decadentes 

:2) e 02 (duas) "rogas" com cacaueiros não decadentes (CND). As demais 

ires estariam ocupadas com pastos destinados aos animais de trabalho do 

:aferido 1m6ve1, ou seriam reservas de matas e capoeiras. 

EM relação ã hipetese formulada nesta seção duas situagOes 

poderiam ocuLler. A primeira que o aumento da renda esperada, decorrente 

Itc uso de novas tecnicas nos cacaueiros não decadentes (novos planos de 

_)Tloragac seja pelo menos igual a renda cessante decorrente da destina 

ni renovagao das  areas  de cacaueiros decadentes, para  at  o mesmo 
_ - 

7:al de risco do plano atual de exploração, ou mais concretamente, com 

auxilio da FIGURA 2 ter-se,-ia: 

. o uso de novas tcnics nas  areas  assinaladas por CND impli 

caria em:  AY+  (aumento da renda esperada). 

• Renovação das ireas assinaladas por CD implicaria em vgrios 

niveis de renda cessante, como:  AY-1  representando a ren 

da cessante derivada da erradicagão da  area  CD1,  AY-2  para 

a grea CD2'  AY-,  papa CD3 e  AY-4 para CD4. Então a ren a  4 
da cessante seria L  AY-..  

1)=1 1  
4 

Se  AY E  AY-.  e o nível de risco associado ao uso de 
i=1 1 

novas teonlras nas greas de CND for menor ou igual ao nível de risco 

associado ao plano atual de exploração, implicaria que os novos processos 

produtivos propiciariam renda adicional, capaz de pelo menos anular a ren 

da  cessante. 

A segunda situaçãoseriao aumento da renda esperada, derivada 

do uso de novos processos de produção nos cacaueiros não decadentes (no 

vos planos de exploração), seja pelo menos igual a renda cessante  decor  

rente da destinagão a renovação de determinada ãrea de cacaueiros decaden 

tes, para  at  o nível de risco do plano atual de exploração, ou mais  con  

Lvetamente com o auxilio da FIGURA 2, ter-se-ia: 
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. o uso de novas tecnicas nas  areas  assinladas por CND impli 

caria AY+  (aumento da renda esperada). 

• Renovação gradual das  areas  assinaladas por CD implicaria 

em vgrios niveis de renda cessante, como: 1Y-1  representan 

do a renda cessante derivada da erradicação da  area 

AY-2  rove  a grea CD2  e  AY-3  para a CD3. 

Neste caso, teriam-se tr;s alternativas possíveis: 

3 

OU 
2 
E AY-. 
1=1 1  

ou ainda  

AY
+ 

AY
-
1  

Entre elas, seria selecionada a de nível de risco menor ou 

*- crual ao nível de risco associado ao plano atual de exploração. 

(c) Custo e Limites Operacionais de  Credit°  de Custeio. 

Um significativo e rápido aumento de pixiutividade de cultura 

do cacau pelo uso de novas tecnicas de produção, necessariamente, exigira 

certos ajustamentos que implicam em gastos de- capital. 0 capital para ate 

tuar tal ajustamento, pode ser obtido atraves da poupança do agricultor 
-  

e/ou pode ser adquirido sob forma de emprestimo. 

At o ponto em que os ajustamentos ao nível da unidade 

produggo exigem um insumo de capital, sua disponibilidade poder atuar 

oumo fator limitante da estrategia que se discute. Portanto, a disponibi 

:.idade e o custo do credito podem ser utilizados como instrumentos efica 

zes de pollticas econOmicas para incentivar determinados tipos de mudança. 

Neste sentido, prop3e-se considerar, explicitamente, as demandas competi 

7ivas entre as tecnologias, pelo limitado recurso de capital daunidadede 

----roduggo, no ntexto da estrategia em discussão. 

Se AY
+ 

E Y. 
i=1 1  
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Portanto, o interesse e estabelecer dos planos potenciais de 

exploragao os parãmeLous renda-risco. Posteriormente estabelecer para o 

horizonte de dados equivalentes ao período de maturagao do investimento 

renovação de cacaueiros, os fluxos de renda adicional e renda cessante. 

Este procedimento permitiria no sO avaliar a consistencia da estrat4gia, 

7.0S sobretudo a obtenção do conjunto de planos de exploração eficientes,  

cue  permitisse ao agricultor fazer a escolha final do mesmo, de acordo 

com sua curva de iso-utilidade. 

1.2. - Objetivos  

1.2.1. - Objetivo Geral 

Analisar a estrategia de que o uso de novos processos produti 

vos, um  areas  de cacaueiros no decadentes, poderia gerar um aerescimo de 

renda capaz de pelo menos,  neutralizer  o efeito da renda cessante, em 

condigOes do plano atual de explore*, em uma Fazenda Uhitaria. 

1.2.2. - Objetivos Específicos 

(a) Determinar os parametros renda-risco, em condigOes do 

plano atual de exploragao. 

(b) Determinar a renda cessante para as intensidades de  areas  

destinadas a renovagao (0, 5, 1, 5, ... 12,5 hectares) , 
nas condig5es do plano atual de exploragao. 

(c) Determinar, para o horizonte de dados equivalentes ao 

período de maturagao do investimento renovação de cacauei 

ros, o valor atual do fluxo de renda cessante, nas condi 

g3es do plano de exploragao. 

(d) Estabelecer as atividades do conjunto de planos poten- 

ciais de exploração eficientes,  cam  varias intensidades 

de  areas  destinadas a renovação (0, 5, 1, 5, ... 12,5 heo 
tares) e seus parameLrus renda-risco. 
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(e) Determinar a renda liquida adicional para cada plano po-

tencial de exploração, segundo as virias intensidpdes de 

greAs destinadAs a renovação. 

(f) Determinar, para o horizonte de dados equivalentes ao 

período de maturagão do investimento renovagão de cacauei 

ros, o valor atual de fluxo da renda liquida adicional. 

(g) Estabelecer o saldo do valor atual do acr4scimo da renda 

liquida. 

(h) Apresentar sugestOes sobre a renda cessante ao Programa 

Nacional de Expansão da  Cacauicultura PROCACAU. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL E MeTODO 

Este capitulo apresenta a tecnica da Fazenda Unitgria. Descre 

ve a Fazenda Unitgria Sempre Viva (FUSV). Aborda as fontes de informag3es 

necessgrias a execução da pesquisa, e apl'esenta a formulação dos modelos 

bgsicos. 

2.1. - Material  

2.1.1. - A Tgcnica da Fazenda Unitgria  

JOLLY  (16) descreve a fazenda unitgria como a que esta dese 

nhada para permitir ao investigador exercer completo contavle sobre a  fa  

zenda na qual se conduz o experimento. ConLvole não apenas do ponto de 

vista de tecnicas agronamicas, mas tambgm em aspectos mais fundamentais 

como a organização da mão-de-obra, do capital de investimento, combinação 

de empresas, intensidade de aplicação de recursos e assim por diante. 

2.1.2. - A Fazenda Unitgria Sempre Viva (FUSV). 

ALVARES AFONSO (04), em 1969, no Centro de Pesquisas do Cacau 

CEPEC/CEPLAC, iniciou um estudo comparativo dos dois "métodos de renova 

cão de cacaueiros", anteriormente citados. Os objetivos foram definidos 

como quantificar os custos, requerimento de  Ego-de-obra e oullus insumos 

necessgrios a renovação de cacauais. Aquele trabalho objetiva, ainda, exa 

minar do ponto de vista de manejo, o mgtodo mais eficiente e mais vigval 

em termos de facilidade de introdução junto aos cacauicultores baianos. 

A FUSV esta dividida em 11 blocos de 2 hectares. 0 uso atual dos solos 

destes blocos e apresentado no QUADRO 01. 

7/ Maiores detalhes ver:  JOLLY  (16) e ALVARES AFONSO (03). 
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QUADRO 01 -  Area,  uso Atual e  Amer°  de Cacaueiros, por cada Bloco, da 

Fazenda Uhitgria Sempre Viva, 1969. 

 

Area 
(ha)  

Uso Atual 

 

BLOCOS  Numero de 
Cacaueiros 

  

1 2 
2 2 
3 2 
L. 2 
5 2 
6 2 
7 2 
8 2 
9 2 
10 2 
11 2,5  

Cacau 1.124 
Cacau 1.300 
Cacau 831 
Cacau 1.924 
Cacau 1.100 
Cacau 1.000 
Cacau 984 
Cacau 952 
Cacau 1.008 
Cacau 1.150 
Cacau 1.585 

TOTAL 22,5 12.958  

  

   

FONTE: RelatOrios anua i  s da FUSV (20). 

Os solos da FUSV estio classificados em cinco unidades carto 

grgficas, conforMe QUADRO 02. 

QUADRO 02 - Composição Percentual dos Solos da  Fazenda Uhitgria Sempre 

Viva, Segundo suas Unidades Cartogrgficas. 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS 

Blocos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Serie Produção 
Serie Ribeiro dos Pintos  

80 77 92 67 58 7 10 9 26 
20 23 

8 33 26 86 73 46 21 
16 7 17 45 74 52 

27 100 

Eerie  Viveiro 
Serie Germoplasma 
Serie Pintada 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

FONTE: Relat6rios anuais da FUSV (20). 
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As unidades cartogrãficas foram descritas por SILVA (23), da 

seguinte forma: 

• Sgrie Produgao - são solos de "B"  textural, cam  saturagac 

de bases alta, argila de atividade alta e medianamente  pro  

fundos. Originados de rochas intermedi;rias: dioritos do 

Prg-Cambriano Indiviso. 

. Serie Viveiro -  so  solos com "B"  textural,  saturação de 

bases alta, argila de atividade alta e imperfeitamente dre 

nados. Originados de dioritos referidos ao Pre-Cambriano 

Indiviso. 

• Serie Germoplaama -  so  solos de "B"  textural,  com satura 

gao de bases alta, argila de atividade alta e profundos a 

medianamente profundos. Originados de sienitos nefelinicos 

do  Pre-Cambrian°  Indiviso. 

. Serie Pintada - são solos hidrom6rficos, com saturação de 

bases alta, argila de atividade alta, ligeiramente compac 

tos e originarios de materiais do embasamento cristalino 

influenciados por sedimentos do Quaternãrio. 

. Serie  Ribeirao  dos Pintos - sao solos hidrom6rficos, com 

saturação de bases alta, argila de atividade alta e de pro-

fundidade inferior a Ira. Derivados de materiais do entasa 

mento cristalino. Prg-Cambriano Indiviso. 

As necessidades de misturas fertilizantes, segundo analise 

dos solos dos blocos da FUSV, são apresentados no QUADRO 03. 
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QUADRO 03 - Níveis de Potgssio e FOsforo Disponíveis e FOrmulas de Mist74 

ras Fertilizantes, por Blocos da Fazenda Uhitgria Semo 

Viva. 

BLOCOS 

Níveis de Potgssio 
Disponíveis 

Niveis de F8sforo 
Disponíveis F6rrrc 

Baixos Medios Altos  Baixos Fiedios 

1 X X A(i) 

2 X X A 

3 X X A 

4 X X A 

5 .X X D(2) 

6 X X 1-) 

7 X X C(3) 

8 X X C 

9 X X 

10 X , X à 

11 X X A 

MATE: Relat6rios a/Ilia-is da FUSV (20). 

(1) FOrmula A 35 - 90 - 60, 
(2) FOrmula D 30 - 45 - 30. 
(3) F6rmula C 30 - 45 - 60. 

A produção global no período 1969/70 a 1975/76, demonstra Q112- 

a mesma e bastante variavel, como se observa no QUADRO 04. 0 coeficiente 

de variação de 34% demonstra a instabilidade a que se expOe os produto 

res. 
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QUADRO 04 - Produção Mobal em Arrobas de Amandoas de Cacau Secas, na 

Fazenda Unitgria Sempre Viva - 1969/70 e 1975/76. 

ANOS Produção Global 

1969/70 1.103,3 
1970/71 755,1 
1971/72 1.225,5 
1972/73 701,0 
1973/74 1.131,7 
1974/75 371,1 
1975/76 883,8 

gedia 881,64  

Desvio Padrão 299,78  

Coeficiente de 
-* Variação % 34,00  

FONTE: Dadps.  Bgsicos e RelatOrios Anilais da Fazenda Uhitgria Sempre Viva 
(20). Cglculos do Autor, 

Segundo ALVARES AFONSO (04)3  os blocos 1, 2, 6, 7, 8 e 11, 

equivalentes a 55,5% da grea total, no contexto geral são os que mais se 

aproximam das earacteristicas plenas de  areas  decadentes. Dal, terem 

sido os mesmos selecionados para renovação. 

2.1.3. - A Fazenda Unitgria Sempre Viva e a Estrutura de Produção 

dos Principais Nuniclpios Produtores de Cacau. 

A Fazenda Unitgria Sempre Viva estg localizada no CErEC/ 

município de Ilheus, Estado da Bahia. Segundo ALENCAR (01) entre 

os municípios produtores de Cacau, do Estado da  Bahia, destacam-se: Tta  

burn,  Iiheus, Itaguipe, Camacã, Uruguca, Una, Canavieiras, Coaraci, Aurc  

lino  Leal, Belmonte, Ibicaral, Ipiau, Barro Preto, Duerarema, Itamaraju, 

Ibirapitanga, Ibirataia, Itapebi, Ubaitaba e Pau Brasil. Estes vinte muni 

cípios contribuem com 73% da produção e, neles estão localizadas 67% das 

fazendas produtoras de cacau. Neles a  area  media cultivada com cacau e a 

produção media, são de 32 ha e 958 arrobas, respectivamente. 
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Como se observa, a  area  cultivada e a produção media (22,5 ha 

e 881,64 arrObas), da FUSV estão bastante aproximadas destes mesmos pari 

melros, relativos aos vinte municípios maiores produtores de cacau. 

Entretanto, o relevante seria dispor de informagOes a respei 

to da relação de  areas  ocupadas com cacaueiros decadentes e não decaden 

tes. Na ausencia delas, e v i ald°, com as informagOes disponíveis e esta 

belecendo algumas suposigOes, tentar estimar a referida seleção, com 

vista a comparar com a da FUSV, ou seja, 55% de gre a cultivada com cacau 

eixos decadentes e 45% com cacaueiros não decadentes. 

E necessario recordar que a cacauicultura no Sul da Bahia 

iniciou em 1746, tendo o atual município de Canavieiras como cenLro de 

introdução. Seu processo de, expansão foi gradual, irradiando-se poste 

riormente, em torno do referido centro. Atualmente, estas greas compOem 

os vinte municipios maiores produtores de cacau. Portanto, pode-se supor 

que estas sejam as mais veihas plantagOes de cacaueiros, na Bahia, 

Admitindo-se a idade das plantagOes como indicador do _decli 

nio de produtividade e, baseado nas projegOes retroativas no tempo, esta 

belecidas por  KNIGHT  (17), tem-se que 60%  des  plantagOes  tam  idade supe-

rior a 40 anos,  apes  a qual admite-se que o cultivo entra em decadancia 

de produtividade. 

Acrescentando-se que, naqueles municipios, a  area  media cul 

tivada com cacau 6 de 32 hectares, pode-se supor que a relação de cacau 

eiros decadentes e não decadentes nos vinte maiores municípios produto 

res de cacau, não 6 discrepante da mesma relação apresentada pela FUSV. 

2.1.4. - Fontes de Informação 

As informagOes pertinentes a elaboração desta pesquisa foram 
obtidas de: 

(a) RelatOrios anuais  de resultados econamicos da Fazenda 

Unitgria Sempre Viva no período 1969/70 a 1975/76 (20) . 

Estes relatOrios possibilitaram obter as informagOes 

contidas no APÊNDICE B: 
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- Série histOrica de rendimento físico. 

- Serie histOrica de pregos de cacau. 

Série histOrica de receitas liquidas e custo de produ 

gao. 

- Distribuição estacional de mao-de-obra. 

- Coeficientes técnicos. 

(b) De CABALA et alii (09), obteve-se: 

Série histOrica dos rendimentos físicos das novas tec 

nologias (APÊNDICE C). 

(c) Programa dê Credito e Incentivos (PROCl/CEPLAC), obteve- 

-se: Normas operativas para crédito de capital de cus 

teio (APÊNDICE D). 

2.2. - Metodologia 

2.2.1. - Os fluxos de renda cessante descontados. 

A intensidade anuAl de  area  destinada a renovação na FazendA 
Uhitgria Sempre Viva, pode ser escalonada conforme o QUADRO 05. 



BLOCOS 
Aieas Acumuladas Destinadas a 

Renovação (ha) 

16.  

QUADRO 05 - Intensidades Alternativas Anual de  Areas  Destinadas a Renova 

gao pelo "Metodo de Derruba Total". 

11 0,5 

11 1,5 

11 2,5 

06 3,5 

06 4,5 

01 5,5 

01 6,5 

07 7,5 

07 8,5 

08 9,5 

08 10,5 

02 11,5 

0. 12,5 

Para cada intensidade de  area  a renovação pode-se dispor do 

fluxo de caixa associado ao 'metodo de derruba total",  at  o ponto de 

maturagão do investimento. Obtidos os valores da renda cessante e, usan 

do-se períodos discretos, obteve-se os valores descontados da mesma, me 

diante: 

PE5 
0 

(1 + i) (1+i)5 

Onde: 

VPRC = Valor presente do fluxo da renda cessante. 

PE = Perda de ingresso. 

i = Taxa de desconto. 

PE 
VPRC 1 = PE + • • 
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2.2.2. - O Mbdelo Matematico  

Visando determinar o nivel de risco associado a renda obtida 

com o plano atual de exploração da Fazenda Unitgria e, os niveis de ris  

co  vinculados as rendas adicionais decorrentes dos planos potenciais de 

exploração da mesma fazenda, usou-se o modelo MOTAD-. Sua escoiha como 

instrumento de analise, fundamenta-se no que se segue. 

A pressuposição de que o agricultor tem sua função utilidade 

baseada na renda esperada e no risco associada a mesma, conduz a esco 

lher un modelo de analise, que a considera explicitamente. Segumt)DILLON 

(12), o uso de Programação Quadratica de Risco (PQR) permite obter-se o 

conjunto de planos eficientes de medja e variancia e então, escolher o 

plano de raximizagao da utilidade a partir deste conjunto eficiente.  En  

tretanto, o mesmo autor diz' que a dificuldade de computação e a necessi 

dade de informação sobre as covariancias entre os retornos líquidos,  sac  

suas  principals  desvantagens. 

Conforme DILLON (12) o MOTAD foi desenvolvido como um proce 

dimento computacional alternativo da PQR, sendo a vantagem computacional 

que o M)TAD utiliza o algoritmo da Programação Linear. Nele, a varian 

cia da renda esperada substituida pelo desvio medio absoluto. 0 proce 

dimento 4 o mesmo que o da PQR, entretanto, o limite de eficigncia 

EA (esperança e desvio mgdio absoluto da renda). Utiliza dados semelhan 

tes a PQR, e tgm as propriedades desejgveis como criterio dedecisaopara 

pesquisa em administração agricola e para fins de extensão, 

8/  Minimization of  Total Absoluto  Deviation,  ou Manimizagao do Desvio 
Absoluto Total, 
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Pela formulaggo de  WELL  (15)3  o modelo determina os níveis 

dasatividadesx.que minimizam a fungo objetivo: 

(1) Min E Y' h h=1  

Tal que: 

(2) .-17.) X.+Y- (para todo h, h= 1 , S) 
j =1 -113 3 3 h  

(3) E 'ff. X. = A 
j=1 3 3  

(4) E a.. X. 4 b. 
j=1 13 3 1  

(de A = 0  at  ao nivel mgxi 
mo vigvel das disponibilida  
des  dos recursos). 

(para todo i =1 , m) 

(5) Xi,  Y; (para todo j, h) 

Onde: 

o valor absoluto dos desvios negativos do retorno liquido da 

j-esima atividade, em relagão a seu retorno medio, para h-esima 

ano. 

o nivel da j-esima atividade. 

chj = g o retorno ilquido unitgrio nara a j-gsima atividade no h-esimo 

ano de observagão da amostra. 

= a media do retorno liquido uniterio da j-esira atividade da amos 

tra. 

.. 
a.l  =  so  coeficientes tecnicos da j-sina atividade para o i-esimo  re  j — 

curso ou restrição. 

bi  . =  le  o nível da i-esima restrição. 
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Sendo: 

h = olmero de anos considerados. 

i = niimero de recursos. 

j = nilmero de atividades. 

S = numero de .anos da mostra. 

Ç toma os seguintes valores. 

X., quando jE 1 n (C.,. -7.) X. 
j=1 3 = 3 3  

0, quando E (C,.--(7.) X. ) 
3=1 n3 3 3  

0 valor numgrico da função objetivo, que representa a mgdia 

dos desvios absolutos da renda, 4 dado por: 

S n 
(7) A = E E (C.h.;  -7.) X. 1  

S  h=i  L 3 3 

aceito como um estimador não viciado do desvio mdio absoluto da renda 

da população. 

Desde que a expressão (2) possibilita minimizar apenasasoma 

dos valores absolutos dos desvios negativos dos retornos líquidos, o va 

br da expressão (7) esta dividido por 2, que corresponde a metade dos 

desvios absolutos totais. A expressão (7) reescrita: 

S 11:1 
E -7.) X. 

j=1 n3 3 3  

  

Substituindo o valor de - E (C,
n
.-7.) X. por Y dado pela 
3 3 3 

expressão (6), tem-se: 3-1 

S 
(9)A' E E 47, 

S h=1 
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Fazendo A variar parametricamente de zero  at  o nível mgximo 

possivel, dada a disponibilidade de recursos, obtem-se solugOes para as 

quais a função objetivo e minimizada. 

2.2.3. - Formulação e Especificação do Modelo Básico 

Com o primeiro modelo, tenta-se uma analise  ex-post  do plano 

atual de exploração da Fazenda Unitgria Sempre Viva, em condig6es que 

englobem todo o ambiente dela, especialmente seus recursos e limitag6es, 

colimando estabelecer a relação renda-risco associada ao referido plano. 

Este e caracterizado pelo uso das seguintes prgticas agrícolas: poda, 

limpa de roga, combate as pragas e doenças. 

2.2.3.1. - Definição das Varigveis que Constam da FormLi 

lagao do Plano Atual de Exploração (PAE). 

(a) Restrig6es atinentes aos recursos disponiveis. 

Terra - embasado nas unidades cartografiras e nas produtivi 

dades dos cacaueiros, procedeu-se a classificação deste recurso, como 

segue: 

Terra com cacaueiro decadente. 

Terra cam 

Terra Qom 

Terra  com  

Terra  com  

Terra cam 

Terra  com  

cacaueiro 

cacaueiro 

cacaueiro 

cacaueiro 

cacaueiro 

cacaueiro  

decadente no bloco 

decadente no bloco 

decadente no bloco 

decadente no bloco 

decadente no bloco  

1 (TX 1),  medido  em hectare, 

2 (TX 2),  medido  em hectare. 

6 (TX 6),  medido  em hectare. 

7 (TX 7),  medido  em hectare. 

8 (TX 8),  medido  em hectare.  

decadente no bloco 11 (TX11), medido em hectare. 

Terra com cacaueiro não decadente. 

Terra com cacaueiro não decadente no bloco 

Terra  cam  cacaueiro não decadente no bloco 

Terra com cacaueiro não decadente no bloco 

Terra com cacaueiro não decadente no bloco  

3 (TZ 3), medido 

4 (TZ 4), medido 

5 (TZ 5), medido 

9 (TZ 9), medido  

em hectare. 

em hectare, 

em hectare. 

em hectare. 

Terra  cam  cacaueiro não decadente no bloco 10 (TZ10), medido em hectare. 
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Disponibilidade de Capital PrOprio de Custeio (DCPC) - f a 

soma dos recursos financeiros pr6prio's, que estão disponíveis para com 

pra de insumos de custeio. A equação que o define e igual aCr$ 10.000,00, 

porque se admite que 1/3 dos gastos com mão-de-obra são provenientes da  

poupança do agricultor. Este valor refere-se as obrigagOes trabalhistas. 

Limite Especial de Capital de Custeio Tradicional (LECCT)-o 

objetivo desta restrição limitar o total  de emprestimo as normas opera 

tivas de credito. A equação que o define e igual a Cr$ 18.360,00. 

Disponibilidade de Mão-de-Obra - devido a variação sazonal 
da  mão-de-obra, foi necessario desagregã-la. A mão-de-obra considerada 

em disponibilidade a assalariada permanente e foi medida em dia/homem, 

definida como uma jurnada de oito  hares  de trabalho de um homem adulto.  

Mao-de-Obra 1 0101) -  Margo - Abril 

Mão-de-Obra 2 0402) - Maio - Junho 

Mao-de-Obra 3 0103) - Julho AgOsto 

Ygo-de-Obra 4 (MO4) 
 
- Setembro - Outubro 

Mao-de-Obra 5 (135) 
 
- Novembro - Dezembro 

Mao-de-Obra 5 0406) - Janeiro - Fevereiro 

(b) Atividades Reais ou Produtivas, 

Cacaueiro 

Cacaueiro 

Cacaueiro 

Cacaueiro 

Cacaueiro 

decadente no bloco 

decadente no bloco 

decadente no bloco 

decadente no bloco 

derladente no bloco 

1, CX 1, 

2, CX 2. 

6, CX 6. 

7, CX 7. 

8, CX 8.  

 

Cacaueiro decadente no bloco 11, CX11. 

Cacaueiro não decadente no bloco 3,  CZ  3. 

Cacaueiro não decadente no bloco 4,  CZ  4. 

Cacaueiro não decadente no bloco 5,  CZ  5. 

Cacaueiro não decadente no bloco 9,  CZ  9. 

Cacaueiro não decadente no bloco 10, CZ10. 
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(c) Atividades Auxiliares. 

Compra de não-de-obra em  Margo - Abril, CM]-. 

Compra de iro-de-obra em Maio Junho, CM2. 

Compra de mo-de-obra em Julho Aesto, CM3. 

Compra de mao-de-obra em Setembro - Outubro, C?-P4. 

Compra de mao-de-obra em NoveMbro Dezembro, CM5. 

Compra de  mode-obra em Janeiro - Fevereiro, CM6. 

Compra de Capital de Custeio Tradicional (CCCT) - at6 

Cr$ 18.360,00. 

O QUADRO 06 representa a forma bgsica do MOTAD, plra o plano 

atual de exploragao. 
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2.2.3.2. - Definição das Varigveis que Constam da Fbrmu 

lagão dos Planos Potenciais de Exploração  

(PPE). 

Cam  o segundo modelo tenta-se uma anglise  ex-ante dos planos 

potenciais de exploração, em condig6es que retratem todo o ambiente da 

Fazenda Unitgria Sempre Viva, especialmente seus recursos e restrigOes, 

colimando estabelecer a relação renda-risco vinculada a cada plano potan 

cial de exploração. Eles, são caracterizados por virias intensidades de  

areas  destinadas a renovação - de 0,5 a 12,5 hectares - dos cacaueiros 

decadentes, concomitantemente, inLroduzindo-se novas tecnologias de  pro  

dugão de cacau nas graas de cacaueiros não decadentes. Os novos proces 

sos de produção, foram definidos  am  ensaio de adubação na cultura do 

cacau, por CABALA et alii (09). 0 primeiro denominado "SolsemAdubon  cons  

ta das seguintes prgticas agricolas: controle de ervas daninhas, poda de 

cacaueiros, combate  ãs  pragas e conLLole das doenças, mais raleamento da 

sombra definitiva. 0 segundo, chamado de "Sol mais Adubo constadetodas 

as prgtioas acima mencionadas mais o uso de misturas fertilizantes 

(a) RestrigOes Atinentes aos Recursos Disponíveis. 

Terra com cacaueiro decadente. 

Terra com cacaueiro decadente no bloco 1  (TX  1), medido em hectare. 

Terra omn cacaueiro decadente no bloco 2  (TX  2), medido em hectare. 

Terra com cacaueiro decadente no bloco 6  (TX  6), medido  en  hectare. 

Terra com cacaueiro decadente no bloco 7  (TX  7)3  medido  an  hectare. 

Terra com cacaueiro decadente no bloco 8  (TX  8), medido em hectare. 

Terra com cacaueiro decadente no bloco 11 (TX11), medido em hectare. 

Cada plano potencial de exploração difere entre sipelainten 

sidade de  area  destinada a renovação. Assim, no primeiro plano potencial 

de exploração a disponibilidade de terra com cacaueiro decadente no blo  

co  11 e de 2,0 hectares, no segundo plano a disponibilidade de terra com 

cacaueiro decadente no mesmo bloco de 1 hectare. A intensidade de 5rea 

destinada a renovação varia, parametricamente,  at  o decimo terceiro pia 
no. A  area  total destinada ã renovação e 12,5 hectares. 
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Terra com cacaueiro no decadente 

As disponibilidades de terras com cacaueiros no decadentes,  

so  as mesmas que foram discutidas no modelo do plano atual de explora-

gao. 

Disponibilidade de Capital PrOprio de Custeio (DCPC) -Ea soma 

dos recursos financeiros pr6prios para compra de insumos de custeio tradi  

cional 2/. A  aqua*  que o define e igual a Cr$ 15.000,00, porque se 

admite que 1/2 dos gastos com mão-de-obra são provenientes da poupança do 

agricultor. Este valor refere-se as obrigag6es trabalhistas. 

Limite Especial de Credito de Custeio Tradicianal(LECCT) 

f a soma dos recursos financeiros obtidos por emprestimos, para compra de 

insumos tradicionais. A equação que o define e igual a Cr$ 10.000,00. 

10/ 
Disponibilidade de Capital de Custeio Regular (DCCR)— - f a 

soma dos recursos pr6prios, para compra de misturas fertilizantes. A  aqua  

gao que o define e igual a zero, porque se admite que o mesmo ser g obtido 

por emprestimo. 

Limite Especial de Credito de Custeio Regular (LECCR) 22/ - A 

equação que o define igual a Cr$ 27.720,00. 

Disponibilidade de mão-de-obra Semeihante a disponibilidade do 

plano atual de exploragao. 

(h) Atividades Ra iR  ou Produtivas 

0 primeiro plano potencial de exploração inclui todas as ati 

vidades de cacaueiros decadentes do plano atual de exploração. A medida 

que novos planos potenciais são parametricamente definidos - variação da 

intensidade da grea destinada a renovação - vai-se suprimindo a ativida 
de real associada a disponibilidade do recurso terra com cacaueiro deca 
dente. Jg as atividades produtivas vinculadas aos cacaueiros não decaden 

tes, são definidas a seguir: 

9/ Refere-se a inseticidas, fungicidAs,  man-de-obra. 

10/ Maiores detalhes ver APÊNDICE D. 
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Cacau não decadente no bloco 3, com tecnologia sol sem adubo czaA 

Cacau não decadente no bloco 3, com tecnologia sol com adubo CZ3B 

Cacau não decadente no bloco 4, com tecnologia sol sem adubo CZ4A 

Cacau não decadente no bloco 4, com tecnologia sol com adubo CZ4B 

Cacau não decadente no bloco 5, com tecnologia sol sem adubo CZSA 

Cacau não decadente no bloco 5, com tecnologia sol com adubo CZ5B 

Cacau não decadente no bloco 9, com tecnologia sol sem adubo czaA 

Cacau não decadente no bloco 9, com tecnologia sol com adubo CZ9B 

Cacau não decadente no bloco 10, com tecnologia sol sem adubo - czaA 

Cacau não decadente no bloco 10, com tecnologia sol com adubo CZOB 

(c) Atividades Auxiliares 

-Compra de mão-de-obra - Definida semeIhante ao plano atual de 

exploração. 

Compra de Capital de Custeio Tradicional (CCCT) - ateolimite 
de Cr$ 10.000,00. 

Compra de Capital de Custeio Regular (CCCR)  at  o limite do 
Cr$ 27.720,00. 

0 QUADRO 07 representa a forma bgsica do MOTAD, para o primei 

ro plano potencial de exploragão. 
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CAPfTULD III  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. - Valor Presente  (la  Renda Cessante, para Diferentes Intensidades de  

Areas  Destinadas  a Renovação. 

As rendas liquidas medias dos blocos tidos como potencialmente 

capazes de renovação são apresentados no QUADRO 08. 

QUADRO 08 - Renda Liquidas Medias, por Hectare, dos Blocos Destinados 

Renovação 1969/70 a 1975/76. Valores Reais, 1975=100. 

BLOCOS Renda Liquida media (Cr$/ha) 

11 1.063,71 

06 1.500,14 

01 1.810,00 

07 2.059,57 

08 2.191,57 

02 2.902,14 

FONIE: RelatOrics Anuais da FUSV (20). 

Admitindo-se a renda liquida media como base para a determina  

gab  da renda cessante, decorrente das varies intensidades de  areas  destina 
das a renovação (0,5 a 1235 hectares), pode-se determinar os fluxos 
mesma. Desse modo, obteve-se treze fluxos de renda cessante. Cada fluxo 

constituido de t
0" t1 °' t5  periodos discretos, relativo ao valor da '°°  

renda liquida media de cada proporção acumulativa da grea factivel de rena 

vagão. No primeiro fluxo, atinente a intensidade de 0,5 hectares do bloco 
11, os valores dos penados tl, t2 t5  são iguais a Cr$ 531,853  que 

representa a metade do valor da renda liquida media por hectare, auferida 

pelo referido bloco. No segundo fluxo, relativo a 1,5 hectares do bloco li, 
os valores dos periodos tl, t2 t5  são iguais a Cr$ 1.595,56, repre 

sentando uma vez e meia o valor  (la  renda liquida media por hectare do refe 

rido bloco. Nos demais fluxos, obteve-se os valores dos respectivos peno- 
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dos, tornando-se o valor acumulado da renda liquida media, imediatamente 

anterior a intensidade de  area  que se destinava a renovagao e, adicionava-

-se ao valor da renda liquida media equivalente a proporção da  area  desti 

nada a renovação, do referido bloco. 0 QUADRO 09 ilustra os fluxos da  ren 

cia  cessante, para as vgrias proporgOes de  areas  destinadas a renovação. 

Obtidos os fluxos de renda cessante, associados a intensidade 

de renovação, determinou-se o valor atual de cada um dos referidos fluxos. 

A escolha da taxa  minima  de atratividade foi idealizada,de modo a permitir 

estabelecer comparagOes com o custo de oportunidade para investimentos rea 

lizados no Brasil. 

Assim, pode-se lembrar que LANGONI (18), no período de 1940 a 

1969, constatou-se que a taxa social bruta media do retorno para o capital 

físico no Brasil foi de 21%, aproximadamente. Jg RAMA e BARBOSA (07),  con  

sideraram que a taxa social de retorno de investimentos realizados no Bra-

sil, varia entre os limites de 15 a 20%. 

Portanto, as taxas de descontos atribuidas a cada valor atual 

da renda cessante, foram de 0,18, 0,20, 0,22 e 0,30. 

Os menores valores estio vinculados a intensidade de 0,5 hecta 

res destinados a renovação, cujos valores atuais  so  Cr$ 1.663,06, Cr$ 

1558,3l, Cr$ 1.522,18 e Cr$ 1.295,03, para as taxas de descontos de 0918, 

0,20, 0,22 e 0,30, respectivamente - QUADRO 09. 

Os valores intermedigrios  so  relativos a 795 hectares desti 

nados a renovagao, os qua.is atingiram a Cr$ 35.529,63, Cr$ 33.223,59, Cr$ 
32.475,21 e Cr$ 27.610,73, para as mesmas taxas de descontos acima referi 

das. 

Os maiores valores dizem respeito a intensidade de 12,5 hecta 
res destinados a renovação, cujos valores atnais chegam a Cr$ 73.903,97, 
Cr$ 69.107,28, Cr$ 65.440,60 e Cr$ 57.432,15. 



Area  Destinada 
a Renovação 

(Ha) 

Renda Cessante 

to t
1 
... t

5 
0,18 .2'./ / 0,30 a  — 

BLOCOS  
a/ 0,20 — 

Valor Atual da Renda Cessante 

r 0,22 a  — 

QUADRO 09 - Fluxos e Valor Atual da Renda Cessante para Vgrias ProporgOes de  Areas  Destinadas a Renowu."). Val(wot; 
Reais, 1975 = 100. 

11 0,5 0 531,85 1.663,06 1.558,31 1.522,18 1.295,03 

11 1,5 0 1.595,56 4.999,45 4.674,96 4.569,65 4.242,56 

11 2,5 0 2.659,27 8.332,45 7.791,64 7.616,12 6.475,29 

06 3,5 0 4.159,41 13.032,95 12.187,05 11.912,53 10.169,74 

06 4,5 0 5.659,55 17.733,42 ' 16.582,45 16.208,93 13.964,83 

01 5,5 0 7.469,55 23.404,83 21.885,75 21.392,77 18.188,33 

01 6,5 0 9.279,55 29.076,23 28.366,86 26.576,11 22.595,68 

07 7,5 0 11.339,12 35.529,63 33.223,59 32.475,21 27.610,73 

07 8,5 0 13.398,69 41.983,02 39.258,14 38.373,81 32.625,79 

08 9,5 0 15.590,26 48.850,02 45.679,44 44.650,48 37.962,51 

08 10,5 0 17.781,83 55.717,01 52.100,14 50.927,13 43.298,14 

02 11,5 0 20.683,97 64.810,49 60.604,01 59.238,86 50.365,44 

02 12,5 0 23.586,11 73.903,97 69.107,28 65.440,60 57.432,15 

a/ Taxas de Desconto. 
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- 0 Plano Atual de Exploração da Fa7enda Unit;ria Sempre Viva. 

Com o plano atual de exploração busrp-se estabelecer, explici 

tamente, a relação renda-risco, em condig6es que englobem todo 0 ambient3 

aareferida fazenda, especialmente seus recursos, limitagOes, processo prr 

faftivo e as circunstancias do mercado de Cacau. Neste sentido, ele uma 

tantativa de analise  ex-post,  cujo escopo captar o nlvel de risco a  cue  

sa expoe o produtor de Cacau. 

O plano atual de exploragao da  Fazenda Unitaria Sempre Viva, 

sab condigOes de risco, esta delim,ado pelo processo produtivo usual, que 

L'ansta da utilização das praticas agricolas: combate as pragas, controle  

'Ps  doenças, limpa de  ragas  e podas, em toda  area  cultivada com cacaueiros 

fecadentes e não decadentes --QUADRO 10. As atividades produtivas do refe 

rido plano são descritas pelos cOdigos CX e  CZ.  Os primeiros dizem respei 

-7:o as atividades que envolvem cacaueiros decadentes. Assim por exemplo: 

:k1-2,0 significa a atividade de 2,0 hectares de cacaueiros decadentes, no 

bloco 1. Jg o segundo cOdigo se relaciona com as atividades que englobam 

zacaueiros não decadentes. Desse modo, CZO-2,0 e interpretado como a ativi  
:lade  de 2,0 hectares de cacaueiros não decadentes, no bloco 10. 

O plano atual de exploração consta de onze atividades produti 
ras. As seis primeiras (12,5 hectares) são formadas de cacaueiros decaden-

tes, enquanto as cinco restantes (10,0 hectares) são de cacaueiros não de 

cadentes. 

O plano atual de exploração apresentou renda liquiciP de Cr$ 

39.413,00, com desvio m6dio absoluto (risco) de Cr$ 23.310,65 Como se ob 

serva, o processo de produção usual esta vinculado a alto nlvel de risco. 

Ele parece depender, basicamente, do alto nível de variação da produção 

física, no decorrer do tempo. Uma razoavel explicação pode sartentadaatra  

vs de: 

(a) Arrodugao física da fazenda unitaria, nas condiqaes do 

plano atual de exploração, apresentou o coeficiente de va7- 

riagao de 34% (QUADRO 08). 



QUADRO 10 - Plano Atual de Exploração da Fazenda Uhitgria Sempre Viva, sob CondigOes de Risco. 

Renda Atividades do Plano Atual de Exploração Desvio 
Liquida Mgdio 

CX1 CX2 CX6 CX7 CX8 CX11 CZ3 CZ4 CZ5 CZ9 CZO Esperada Absoluto 
(Cr$) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)  (A) 

39.413,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 23.310,65 

CX1 CX11 Cacaueiros decadentes nos blocos 1 ,.. 11, com tecnologia usual. 

CZ3 CZO - Cacaueiros rio decadentes nos blocos 3 ... 10, com tecnologia usual. 
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(b) As terras com cacaueiros decadentes tendo os menores  pre  

ços-sombra (TX1=3,5, TX2=4,7, TX6=3,0, T(7=3,8, TX8=4,6 e 

e TX11=1,9), indicam em quanto diminui a soma dos valores 

absolutos dos desvios negativos totais do retorno liquido 

(risco), com relação ao retorno esperado, quando se aumen 

ta de uma unidade a disponibilidade de cada um dos referi- 

dos fatores. Se a redução do risco, decorrente do acres 

cimo de uma unidade de terra com cacaueiros decadentes, e 

relativamente menor em condigives semelhantes a daterracom 
cacaueiros não decadentes, pode-se inferir que a presença 

daquelas atividades, no plano atual de exploração, deve 

elevar seu nível de risco. 

A disponibilidade de mão-de-obra (720 dias/haman) não sufi 

ciente para as necessidades do plano atual de exploração. Desse modo seria 

necessgrio incorporar 532 dias/homem a atual disponibilidade de mão-de-
-obra, conforme a distribuição sazonal apresentada no QUADRO 11. 

QUADRO 11 - Distribuição Sazonal de Compra de Ngo-de-Obra TemporgriaT, : Se 

gundo'o Plano Atual de Exploração da Fazenda Unitgria Sempre 

Viva,  soil  Condigaes de Risco. 

pmfonos Mão-de-Obra Temporgria (dias/homem)  

Margo - Abril 178 

Maio - Junho 28 

JuIho Agaisto 41 

Setembro Outubro 124 

Novetbro Dezembro 161 

Janeiro - Fevereiro 0,0 

Do capital de custeio pr6prio, admitido como de Cr$ 10.000,00, 

foram utilizados, Cr$ 8.993,14, nas despesas do custeio tradicional do pla 

no atual de exploração, resultando uma disponibilidade igualaCr$1.006,86. 
0 credito de capital de custeio tradicional foi redundante. -4 

k 
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3. - Os Planos Potenciais de Exploração da Fazenda Uritgria Sempre Viva, 

Os treze planos potenciais de exploração foram obtidos coliman 

iD estabelecer a relação renda-risco vinculada a cada um deles. Eles  so  

7idos como eficientes, porque o risco associado a cada renda esperada 

-ninimo. Neste sentido, eles são virias tentativas de analise  ex-ante, cujo 

objetivo e captar o efeito do uso de novos processos produtivos em cacauei 

ros não decadentes e da destinagão de greas a renovação, na relação renda-

-risco. 

Em geral, cada plano potencial de exploração esta delineado 7:: 

los processos de produção "sol com adubo" e "sol sem adubo", em  areas  de 

cacaueiros não decadentes, como tambem,pelo uso do processoprodutivousual 

nas greas de cacaueiros decadentes. Assim, o primeiro plano potencial da 

exploração esta constituido -das seguintes atividades --; QUADRO 12. 

(a) 0,5 hectares destinados a renovação (bloco 11); 

(b) 12,00 hectares de cacaueiros decadentes, nas condiçapes do 

processo produtivo usual (blocos 1, 2, 6, 7, 8 e 11)i 

(c) 7,5 hectares de cacaueiros não decadentes, nas condigOes 

do processo produtivo "sol sem adubo" (blocos 3, 4, 9 e 

10); 

(d) 2,5 hectares de cacaueiros não decadentes, nas condiçOes 

do processo produtivo "sol sem adubo", (blocos 5 e 10). 

Sua renda liquida esperada "4 de Cr$ 88.000,00, para o nível de 

risco de Cr$ 12.142,39. 

Nos demais planos potenciais de exploração as atividades cacau 

eiros não decadentes com os processos "sol cculadubo" e "sol sem adubo - 

codificados por CZB e CZA, respectivamente, foram combinadas, excetuando- 

se nos dois atimos planos. Por outro lado, a atividade cacaueiros deca 

dentes - codificada por CX - vai gradativamente diminuindo a medida que se 
aumenta a  area  destinada a renovação. Por isto, o Ultimo plano potencial 
de exploração esta constituido das seguintes atividades: 



QUADRU 12 - Pianos Potenciais de Exp1oraq5o da Fazenda Unitgria Sempre Viva, sob Condig6es de Risco. 

Pianos 
Potenciais de 

Exploraqao 

Renda  
LIquida 
Esperada 

(Cr$) 

Area  
Destinada 
a RenovagSo 

(ha) 

Atividades dos Planos Potenciais de Exploraq5o Desvio 
ti&lio 

Absoluto 
(A) 

CX1 
(ha) 

CX2 
(ha) 

CX6 
(ha) 

CX7 
(ha) 

CX8 
(ha) 

CX11 
01a0 

CZ3A 
(ha) 

CZ3B 
(ha) 

CZ4A 
(ha) 

CZ4B 
(ha) 

CZ5A 
(ha) 

CZSB 
(ha) 

CZ9A 
(ha) 

C7,96 
(ha) 

CZOA 
(ha) 

CZOB 
(ha) 

1 88.000,00 0,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,0 2,00 0,0 0,0 2,00 2,00 0,0 1,50 0,50 12.142,39 
2 87.500,00 1,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,0 0,78 1,22 0,0 2,00 2,00 0,0 0,0 2,00 12.740,11 

3 86.500,00 2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 10.503,09 

4 85.700,00 3,5 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 .0,0 1,32 0,68 2,00 0,0 0,0 2,00 11.143,69 
5 84.000,00 4,5 2,00 2,00 0,0 2,00 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0. 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 9.686,93 
6 83.400,00 5,5 1,00 2,00 0,0 2,00 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 1,65 0,35 2,00 0,0 0,0 2,00 11.568,72 

7 82.000,00 6,5 0,0 2,00 0,0 2,00 2,00 0,0 2,00 0,0 ,i)0 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 1,91 0,09 11.182,23 
8 80.700,00 7,5 0,0 2,00 0,0 1,00 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 1,97 0,21 11.100,19 
9 79.400,00 8,5 0,0 2,00 0,0 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 1,67 0,33 11.018,12 

10 77.600,00 9.5 0,0 2,00 0,0 0,0 1,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 10.866,60 

11 76.300,00 10,5 0,0 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00. 0,0 0,81 1,19 11.542,19 

12 74.300,00 11,5 0,0 1,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 10.961,69 

13 72.500,00 12,5 0,0 0,0 0,0 .0,0 0,0 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 2,00 0,0 10.896,19 

CX1 CX11 : Cacaueiros decadentes nos blocos 1 11. 

CZ3A CZOA : Cacaueiros no decadentes nos blocos 3 ..• 10,  can  tecnologia "sol sem adubo". 

CZ3B CZOB : cacaueiros no decadentes nos blocos 3 ... 10,  corn  tecnologia "sol oam adubo". 
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(a) 12,5 hectares destinados a renovação (blocos 1, 2, 6-, 7, 

8 e 11), conseqüentemente as atividades codificadas por 

CX são zero; 

(b) 10,0 hectares de cacaueiros não decadentes, nas condigOes 

do processo de produção "sol sem adubo" (blocos 3, 4, 5, 

9 e 10); 

Sua renda liquida esperada de Cr$ 72.500,00, para o risco 

Cr$ 10.896,19. 

Merece destacar alguns coment-irios ao comportamento de alguns 

planos potenciais de exploração (12 e 13). 

Nestes planos, o processo produtivo "sol sem adubo" domina o 

processo "sol com adubo". De certo modo, isto parece coerente com a opi-

nião de  ALUM  (06) sobre sombra e adubação no cultivo do cacaueiro. 

Segundo o autor, a superfície de resposta que teria lugar ao 

combinar diferentes graus de sombreamento e um gradiente de fertilidade 

natural (FIGURA 3), onde uma produção relativa de 100% resultaria da combi 

nação de um sombreamento ralo ou inexistente em solos de alta ilidade 

adequadamente adubados. 

Portanto, a presença exclusiva da  atividade "sol sem adubo , 

nos referidos pianos (12 e 13) tem consistancia, porque o modelo deve  pre  

ferir as atividades que impliquem emmenor risco, e as mesmas tem menor 

coeficiente de variação que as suas concorrentes - "sol com adubo". 

Merece comentar o comportamento da relação renda-risco de 

alguns pianos potenciais de exploração (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 11). 0 nível 

de risco de cada um deles e atípico ao comportamento te6rico, ou seja, es 

perava-se que o nivel de risco mantivesse uma relação direta com a renda 

liquida esperada. Este procedimento diferente, pode ser justificado atrav6s 

da  presença de atividade produtiva cacau não decadente com tecnologia 'sol 

com adubo", nos blocos 4, 5 e 10, dos referidos pianos. A presença delas, 
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FIRMA 3 - Representa* da superfície de resposta dos efeitos de 
diferentes gradientes de  sombre  e fertilidade natural ou 
adubação sobre a produção de cacau (ALVIM, 1972). 
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-Estes planos, parece ser devido a necessidade de garantir aos mesmos as 

7.aiDres ren&s liquidas, devido a progressiva erradicaggo dos cacaueiros 

Le:adentes, mesmo que isso implicasse em níveis de riscos relativamente 

-a-Lores aos dos demais planos potenciais, cujas rendas liquidas esperadas  

la:  menores. 

A consist&ncia desta explicação pode ser considerada razoivel.,  

:Lando  se comparam os resultados dA  atividade "sol sem adubo", com sua 

:::7petidora "sol  cam  adubo". 

1-ADRO 13 - RendAs Liquidas Mgdias e Coeficientes de Variação, das Ativi 

dades "Sol com Adubo" e "Sol sem Adubo", nos blocos 4,5e 10. 

"Sol com Adubo" "Sol sem Adubo" 

BLOCOS 
Renda  Liquid  
Media (Cr$) 

Coeficiente de 
Variação (%)  

Renda Liquida Coeficiente de 
Media (Cr$) Variação 

4 8.684,00 26,9 8.360,71 22,0 

5 8.759,85 25,5 8.447,57 18,8 

10 8.908,57 21,0 8.738,28 13,2  

FONTE: RelatOrios Anuis da  FUSV (20). 
Cglculos do Autor. 

Como se observa - QUADRO 13 - a atividade "sol sem adubo"apre 

senta em cada bloco, renda mgdia inferior a da atividade selecionada e, 

esta tem coeficientes de variação superior aos da atividade "sol sem adu 

bo". 

Ainda assim, aqueles planos estio minimizando o risco aos ni 

veis de renda esperados e, portanto, podem ser considerados como eficien 

tes. 
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A relevancia dos referidos pianos e que suas rendas liquidas 

esperadas são bastante superiores a do plano atual de exploração, com a 

vantagem das mesmas se vincularem a niveis de riscos bastante inferiores 

ao do plano atual de exploração. Neste sentido, destaca-se o segundo pia 

no potencial de exploração, que relativamente aos demais 4 o de maior ris  

co,  entretanto, comparado ao plano atual de exploragao, tem como vantagenT 

o acpescimo de renda liquida esperada na ordem de 122%, ao mesmo tempo em 

que apresenta um decrescimo relativo do risco em torno de 54%. De modo 

geral, este comportamento parece sugerir que os novos processos de produ 

cão, associados a erradicação progressiva de  areas  de cacaueiros decaden 

tes, reduzem a variabilidade de produção física de cacau por unidade de  

area  e, conseqUentemente, atenua o efeito de uma importante fonte de ris 
11/  co  — . Isto parece coincidir com a conclusão de TAFANI (26), quando diz 

que a variabilidade da produção por unidade de  area  esta associada a ida 

de das plantas, bem como a realização das praticas de raleamento de som-

bra e adubação. 

A lisponibilidade de mão-de-obra permanente (720 diasthomem), 

não 4 suficiente para atender as necessidades da mesma, para cada plano po 

tencial de exploração. Assim, haveria necessidade de acrescentar a dispo 

nibilidade do fator, 1300 a 738 dias/homem, conforme a distribuição sazo 

nal apresentada no QUADRO 14. 

Para implantaçao dos planos potenciais, haveria necessidade 

de obter financiamento para custeio tradicional e regular, conforme o 

estabelecido no QUADRO 14. 

As disponibilidades de credito de custeio tradicional C1-4'; 

10.000,00 e do credito de custeio regular Cr$ 27.720,00, não foram utili 

zadas, plenamente, pelos planos potenciais de exploração - QUADRO 15. 

11/ f possivel que o risco esteja influenciado por outras variavels, tais 
.- . 

— 
como prego recebido pelo produtor. Entretanto, nas condigOes desta 
pesquisa, parece que seu efeito não se constitui em uma fonte expres 
siva de risco, pelo fato de seu baixo coeficiente de variaçao 6,89i: 
AP2NDICE B. 



Planos 
Potenciais 

de Exploração  

Area  Destinada 
a Renovação 

(Ha) 

Fatores Comprados 

Mão-de-Obra (dias /homem) 

Total  
Margo  
Abril 

Maio 
Junho 

Julho 
Agosto 

Setembro 
Outubro 

 

Novembro 
Dezembro 

  

Janeiro 
Fevereiro 

Capital de Custeio 
(Cr$)  

Tradi- 
cional 

Regular 

QUAflO 14 - Fdturut; Compmion pelm 14..pudo. nomme,  Vivo, !449inibt ton Pleistim 1%0011,1,0u 044 hililmwAit, 

dig6es de  Risco. 

1 0,5 175 84 170 369 457 44 1.299 6.691,18 732,33 

2 1,5 170 81 167 376 463 43 1.300 6.406,67 1.625,09 

3 2,5 163 80 161 342 429 40 1.216 5.574,02 0,00 

4 3,5 159 75 157 346 432 37 1.206 5.142,09 814,48 

5 4,5 149 72 154 326 413 35 1.150 4.479,89 0,00 

6 5,5 143 66 149 331 415 33 1.137 4.035,21 714,90 

7 6,5 132 61 146 316 401 32 1.088 3.459,24 28,40 

8 7,5 124 53 139 306 389 28 1.041 2.680,03 65,08 

9 8,5 116 47 131 297 378 25 995 1.900,82 101,75 

10 9,5 111 41 124 286 366 22 950 1.200,10 0,00 

11 10,5 109 35 117 282 360 18 921 604,05 364,50 

12 11,5 80 26 108 263 340 14 832 0,00 0,00 

13 12,5 51 15 97 247 320 08 738 0,00 0,00 

CD 



Area  Destinada 
ã Renovação 

(Ha) 

Limites de Credito Disponlvel Não Utilizado (Cr$) 

Custeio Regular Custeio 

Planos 
Potenciais 

de Exploração  

QUADRO 15 -  Credit°  de Custeio Não Utilizado nos Pianos Potunridis  du  Lxplov.i Ii Li I I I I 114,r1, VI  

Sob CondigOes de Risco. Valores Reais, 1975 = 100. 

 

Vii 

 

1 0,5 3.308,82 26.987,67 

2 1,5 3.593,33 26.094,91 

3 2,5 4.425,98 27.720,00 

4 3,5 4.857,91 26.905,52 

5 4,5 5.520,11 27.720,00 

6 5,5 5.964,79 27.005,10 

7 6,5 6.540,76 27.691,60 

8 7,5 7.319,97 27.654,92 

9 8,5 8.099,18 27.618,25 

10 9.5 8.799,90 27.720,00 

11 10,5 9.395,95 27.355,50 

12 11,5 10.000,00 27.720,00 

13 12,5 10.000,00 27.720,00 



3.4. - Valores Presentes dos Acrgscimos-de Renda Decorrentes dos Flarcs 

Potenciais de Exploração. 

Tomando-se a renda liquida esperada do plano atual de explcra 

gao e, comparando-a com as obtidas nos vgrios planos potenciais de expio 

ração, determina-se os fluxos dos acr4scimos de renda. Eles são constitui 

dos de to, t1 t5, períodos discretos e, seus valores mant-em uma re- 

lação indireta com a intensidade de  area  destinada a renovação, com exce 

gao do período t0' cujo valor e constante e nulo. 

Como se observa no QUADRO 16, o acrgscimo de renda obtido com 

o primeiro plano potencial de exploração 4 de Cr$ 48.586,93v f importante 

destarar que o nível de risco associado ao mesmo e de 52,1% inferior ao 

risco nas condiçaies do plano atual de exploração (QUADRO 16). 

No Ultimo plano potencial, onde 12,5 hectares de cacaueiros 

decadentes são destinados a renovação, 0 uso do processo produtivo "sol 

sem adubo", nas  areas  de cacaueiros não decadentes, permite o acrescimo 

de renda no valor de Cr$ 33.086,93, com a vantagem do nivel de risco ser 

46,7%, relativamente menor, que o do piano atual de exploração. 

Obtidos os fluxos de acr4scimo de renda liquida, de cada pia 

no potencial de exploração, determinou-se o valor presente dos referidos 

fluxos, usando-se as mesmas taxas de descontos para o calculo do valor 

presente da renda cessante. 

0 valor atual dos acr4scimos da renda liquida mantgm uma rela 

gão inversa com a intensidade de  area  destinada a renovação. Isto pode 

ser verificado pelo QUADRO 16, onde para quatro taxas de desconto, amenor 

intensidade de grea destinada a renovação apresenta os maiores valores 

atuais dos acrescimos de renda. Observa-se, tambgm, que a medida que  au  

menta a  area  destinada a renovação, decresce o valor atual do acrescimc 

de renda liquida. 



QUADRO 16 - Fluxos e Valores Atuais dos Acr4scimos de Rendas Decorrentes do Uso dos Processos Produtivos "Sol sem 

Adubo" e "Sol com Adubou, em  Areas  de Cacaueiros Naó Decadentes, da Fazenda Unitgria Sempre Viva. Valo 

res Reais, 1975 = 100. 

Planos  
Potenciais 

de Exploragão 

Area  Destinada 
a Renovação 

M a) 

Acrgscimo de Renda Valores Atuais dos Acr4scimos de Rendas 

t
0 

t
1 
... t 

5 
0 18 0 ,20 — , 2!  0,22 — 0,30 — 

1 0,5 0,0 48.586,93 151.931,33 142.629,99 139.301,74 118.309,16 

2 1,5 0,0 48.086,93 150.367,84 140.894,71 137.720,91 117.091,67 

3 2,5 0,0 47.086,93 147.240,83 137.964,71 134.856,97 114.656,61 

14 

 

3,5 0,0 46.286,93 144.739,61 136.220,70 132.565,77 112.708,67 

4,5 0,0 44.586,93 139.423,33 130.638,70 127.696,97 108.569,17 

6 5,5 0,0 43.986,93 137.195,23 128.881,71 125.978,57 107.108,21 

7 6,5 0,0 42.586,93 133.169,33 124.719,70 121.968,97 103.699,17 

8 7,5 0,0 41.286,93 129.104,27 120.970,70 118.245,77 100.533,67 

9 8,5 0,0 39.986,93 125.049,13 117.161,57 114.522,57 97.368,17 

10 9,5 0,0 38.186,93 119.410,53 111.887,10 109.366,47 92.985,17 

11 10,5 0,0 36.886,93 115.345,43 108.078570 105.644,17 89.819,67 

12 11,5 0,0 35.086,93 109.716,83 102.804,70 100.488,97 85.436,67 

13 12,5 0,0 33.086,93 103.462,83 96.944,71 94.760,97 80.566,67 

a/ Taxas de Desconto. 
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3.5. - Valores Atuais do Acrescimo de Renda Liquida e o Valor Atual da 

Renda Cessante. 

Os QUADROS 17, 18, 19 e 20 resumem os valores atuais do acres 

cimo da renda liquida, da renda crescente e do risco, segundo as taxas de 

desconto de 0,18, 0,20, 0,22 e 0,30. 

Ehitodas as situagOes estudadas o valor atual do acrescimo da 

renda liquida '4 maior que o valor atual da renda cessante. 

Nestas circunstancias os valores atuais dos riscos associados 

aos acr6scimos da renda liquida, são bastante inferiores ao valor atual 

do risco nas condigOes do plano atual de exploração. 

De modo mais especifico tem-se: 

(a) Com taxa de desconto de 0,18, os resultados (QUADRO 17) 

demonstram que cada saldo no valor atual do acrescimo 

renda liquida e positivo; que os niveis de risco associa 

do b a cada um deles bastante inferior ao risco do plano 

atual de exploração. Assim, a depender da função de utili 

dade de cada agricultor, o plano de renovação de cacauei 

ros decadentes, poderia ser realizado de vgrios modos, = 

deles (o de menor risco) seria destinar 4,5 hectares a 

renovação. Este plano possibilitaria um saldo do v---- 

atual do acr4scimo da renda liquida de Cr$ 121.689,91, 

o nivel de risco de Cr$ 30.291,04, 

(b) Com taxa de desconto de 0,20, cada saldo do valcr 

do acr6scimo da renda liquida (QUADRO 18) 4 

seus niveis de risco, ainda, são bastante inferizrss 

do plano atual de exploração, 0 plano potencial  tie  

ração de menor risco permite destinar 4,5 hec=arsla 

vagão e possibilita um saldo de valor atual ±a=r;s:—Tir 

da renda liquida de Cr$ 114.056,25. 



WADRO 17 - Valor Atual do Acr4spiro da  Renda Liquida, da Renda Cessante e do Risco Taxa de Desconto 0,18.  %Alamo  
Reais, 1975 = 100. 

Valor Atual do 
Planos  

.
Potenciais 

ce Exploração 

Area  Destinada 
a Renovagao 

(lia) 

Valor Atual do Acrescimo 
da Renda Liquida (Cr$) 

' (1) 

Valor Atual da Renda 
Cessante (Cr$) 

(2) 

Saldo do Valor Atual 
do Acres ciji da Renda imo 

Liquida (Cr$) 
(1 - 2) 

Rim) (Cr$)  

Planos Potenciais 
de Exploraçao 

1 0,5 151.931,33 1.663,06 150.268,27 37.968,96 

2 1,5 150.367,84 4.999,45 145.386,39 39.838,33 

3 2,5 147.240,83 8.332,45 138.908,38 32.849,16 
14 3,5 144.739,61 13.032,95 131.176,66 34.846,32 

4,5 139.423,33 17.733,42 121.689,91 30.291,04 

6 5,5 137.195,23 23.404,83 113.790,40 36.175,39 

7 6,5 133.169,33 29.076,23 104.093,10 34.966,83 

8 7,5 129.104,27 35.529,63 93.574,64 34.665,90 

9 8,5 125.049,13 41.983,02 83.066,11 34.507,03 

10 9,5 119.410,53 48.850,02 70.560,51 33.979,86 

11 10,5 115.345,43 55.717,01 59.628,42 36.069,33 

12 11,5 109.716,83 64.810,49 44.906,34 34.137,88 

13 12,5 103.462,83 73.903,97 29.558,86 34.072,38 



QUADRO 18 - Valor Atual do Acrescimo da Renda Liquida, da Renda Cessante e do Risco. Taxa de Desconto 0,211. Waopus 

Reais, 1975 L.: 100. 

Valor Atual do 
Planos  

Potenciais 
Area  Destinada 
a Renovação 

Valor Atual do Acr4scimo 
da Renda Liquida (Cr$) 

Valor Atual da Renda 
Cessante (Cr$) 

Saldo do Valor Atual 
do Acr4scimo da Renda 

(Cr$) Liquida 

Risco (Cr$) 

de Exploração (HA) (1) (2) 
(1 - 2) 

Planos Potenciais 
de Exploração 

1 0,5 142.629,99 1.558,31 141.071,68 35.577,20 

2 1,5 140.894,71 4.674,96 136.219,75 37.328,52 

3 2,5 137.964,71 7.791,64 130.173,D 30.774,04 

4 3,5 136.220,70 12.187,05 124.033,65 32.651,01 

5 4,5 130.638,70 16.582,45 114.056,25 28.382,71 

6 5,5 128.881,71 21.885,75 106.995,96 33.896535 

7 6,5 124.779,70 28.366,86 96.412,84 32.763,94 

8 7,5 120.970,70 33.223,59 87.747,11 32.523,55 

9 8,5 117.161,57 39.258,14 77.903,43 32.283,14 

10 9,5 111.887,10 45.679,44 66.207,66 31.839,13 

11 10,5 108.078,70 52.100,74 55.977,96 33.818,62 

12 11,5 102.804,70 60.604,01 42.200,69 32.117,75 

13 12,5 96.944,71 69.107,28 27.836,83 31.925,81 

tl. 



QUADRO 19 - Valor Atual do Acresciro da Renda Liquida, da Renda Cessante e do Risco. Taxa de Desconto 0,22. Valores 

Reais, 1975 = 100. 

Saldo Valor Atual do 
Planos  

Potenciais 
de Exploração 

Area  Destinada 
a Renovação 

(Ha) 

Valor Atual do Acr 
da Renda Liquida (Cr$) 

(1) 

Valor Atual da Renda 
Cessante (Cr$) 

(2) 

do Valor Atualescimo 
do Acresciro da Renda 

Liquida (Cr$) 
(1 - 2) 

Ris do (Cr$) 

Planos Potenciais 
de Exploração 

1 0,5 139.301,74 1.522,18 137.779,56 34.775,81 

2 1,5 137.720,97 4.569,65 133.151,32 36.487,67 

3 2,5 134.856,97 7.616,12 127.240,85 30.080,84 

4 3,5 132.565,77 11.912,53 120.653,24 31.915,53 

5 4,5 127.696,97 16.208,93 111.488,20 27.743,37 

6 5,5 125.978,57 21.392,77 104.585,80 33.147,96 

7 6,5 121.968,97 26.576511 95.392,86 32.025,92 

8 7,5 118.245,77 32.475,21 85.770,56 31.790,95 

9 8,5 114.522,57 38.373,81 76.148,76 31.255,99 

10 9,5 109.366,47 44.650,48 64.715,99 31.121,95 

11 10,5 105.644,17 50.927,13 54.717,04 33.056,84 

12 11,5 100.488,97 59.238,86 41.250,11 31.394,27 

13 12,5 94.760,97 67.440,60 27.320,31 31.206,69 

I. • 



QUADRO 20 - Valor Atual do Acrgscimo da Renda Liquida, da Renda Cessante e do Risco. Taxa de Desconto 0,30. Valo 

res Reais, 1975 = 100. 

Planos  Area  Destinada Valor Atual do Acrescimo Valor Atual da Renda Saldo do Valor Atual Valor Atual do 
Risco (Cr$) do Acr6scimo da Renda Potenciais a Renovagio da Renda Liquida (Cr$) Cessante (Cr$) 

de Exploração (Ha) (1) (2) Li Liquida (Cr$) 
(1 - 2) 

Planos Potenciais 
de Exploração 

1 0,5 118.309,16 1.295,03 117.014,13 29.559,63 

2 1,5 117.091,67 4.242,56 112.849,11 31.022,23 

3 2,5 114.656,61 6.475,29 108.181,32 25.575,09 

4 3,5 112.708,67 10.169,74 102.538,93 27.134,88 

5 4,5 108.569,17 13.964,83 94.604,34 23.587,67 

6 5,5 107.108521 18.188,33 88.919,88 28.169,84 

7 6,5 103.699,17 22.595,68 81.103,49 27.228,72 

8 7,5 100.533,67 27.610,73 72.922,94 27.028,91 

9 8,5 97.368,17 32.625,79 64.742,38 26.829,11 

10 9,5 92.985,17 37.962,57 55.022,60 26.460,18 

11 10,5 89.819,67 43.298,74 46.520,93 28.105,24 

12 11,5 85.436,67 50.365,44 35.071,23 26.691,71 

13 12,5 80.566,67 57.432,15 23.134,52 26.532,23 
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(c) Cam  taxa de desconto de 0322 (QUADRO 19)3  o plano de 4,5 

hectares destinados a renovação, apresenta o menor nivel 

de risco associado a Cr$ 111.488,20 de saldo do valor 

atual do acrascimo da renda liquida. 

(d) Cam  taxa de desconto de 0,30 (QUADRO 20), ainda 4 o plano 

que destina a renovação 4,5 hectares, o de menor nível de 

risco associado ao saldo do valor atual do acrascimo da 

renda liquida. 

Os resultados obtidos (QUADROS 17, 18, 19 e 20) parecem indi 

rAr que os novos processos de produção, quando usados nas  areas  de cacau 

eiros no decadentes (10,0 hectares), podem gerar acrescimos de renda 11-

quida, capazes de neutralizar o efeito da renda cessante, decorrente de  

at  12,5 hectares destinados a renovação, com a vantagem daqueles proces 

sos propiciarem niveis de risco menores que o processo de produção atual. 
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CAPfTULO IV  

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

4.1. - Conclusaes   

Em termos gerais e considerando as indagagOes bgsicas deste 

trabalho, conclui-se: 

As anglises realizadas permitem concluir que o produtor terg 

estímulos suficientes para preferir os novos planos potenciais de explora 

gao ao atual. Estes estimulos são dados pelos expressivos aumentos das 

rendas liquidas esperadas (de  at  122%) e dos baixos níveis de riscos as 

sociados aos mesmos de  at  54%. 

Entre os planos'potenciais de exploração, destaca-se o segun 

do, pelo fato de ao mesmo esta associado o maior nível de risco, embora 

nestas circunstancias, o referido plano possa, em relação ao plano atual, 

propiciar um incremento na renda liquida esperada na ordem de 122% e per 

mitir uma redução no risco de 54%. 

Os valores atuais do acrescimo Ma  renda liquida - com taxas 

de desconto de 0,18, 0,20, 0,22 e 0,30 - dos planos potenciais de explora 

gao, quando comparados com os valores atuais da  renda cessante, para iden 

ticas taxas de desconto e  areas  destinadas a renovação, apresentem saldos 
positivos favorgveis aos valores atuais do acrescimo da  renda liquida 

Eles variam de Cr$ 117.014,13 a Cr$ 23.134,52, com níveis de risco de 

Cr$ 29.559,63 e de Cr$ 26.532,23, para  areas  de 0,5 e 12,5 hectares desti 

nados a renovação e taxas de descontos de 0,30. Nas mesmas circunstancias 
de  area  destinada a renovação, mas variando a taxa de desconto para 0,22, 

0,20 e 0,18, aqueles saldos são respectivamente: Cr$ 137.779,56 e de 

Cr$ 27.320,37, com níveis de risco de Cr$ 34.775,81 e Cr$ 31.20669; são 

de Cr$ 141.071,68 e de Cr$ 27.836,83 com risco de Cr$ 35.577,20 e de 

Cr$ 31.925,81; são de Cr$ 150.268,27 e de Cr$ 29.558,86, com risco de 

Cr$ 37.968,96 e Cr$ 34.072,38. 
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Os resultados obtidos junto a Fazenda Unitaria Sempre Viva, 
mostram que a estrategia de usar novos processos produtivos - "sol com 

adubou e "sol sem adubo" - em  areas  de cacaueiros não decadentes (10,0 

hectares) podem gerar acrescimos de renda capaz de anular o efeito da  ran  

da cessante, para 0,5 a 12,5 hectares, nas condigOes do plano atual de 

exploração. 

Ehbasado na pressuposição de que a relação  area  de cacaueiros 

não decadentes e decadentes, para os vinte municipios maiores produtores 

de cacau, g bastante aproximada da mesma relação da Fazenda Unitgria Sem  

pre  Viva, pode-se admitir contrazoavel realidade a extrapolação dos resul 

tados obtidos para esta rca. Isto nas fazendas onde a  area  cultivada 

com cacau, apresente a relação de 55,5% de cacaueiros decadentes e 44,5% 

de cacaueiros não decadentes,, e provgvel que o uso de novos processos  pro  

dutivos em cacaueiros não decadentes, possa geral fluxo de renda liquida 

adicional, capaz de anular o efeito da renda cessante. Portanto, pode-se 

concluir que a renovação de cacaueiros pelo "metodo de derruba total",deve 

ser vinculada ao uso dos novos processos de produção, conforme QUADRO 12. 

Parece razogvel que a CEPLAC procure vincular os planos de 

renovação ao uso dos novos processos produtivos, como tambem, desenvolva 

esforços para que o custo e o limite de emprestimo para capital de cus-

teio não se modifiquem. Estes dois instrumentos poderão auxiliar na obten 

gao de renda adicional, em relação ao plano atual de exploração, capaz de 

neutralizar o efeito da renda cessante. 

Os resultados demonstram que os limites e as taxas de, juros, 

do  credit()  de custeio tradicional e regular, não constituem restrigOes ao 

uso dos novos processos de produção. 

Os planos potenciais de exploração criam novas oportunidades 

de empregos diretos, que variam de 1.300 a 738 dias/homem, conforme se 

destina de 0,5 a 1295 hectares de cacaueiros a renovação. 
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4.2. - SugestOes rara Pesquisa. 

Realizar estudos semelhantes para as demais zonas de produção 

de cacau na Bahia. Estes estudos deveriam ser orientados para captar: 

. 0 efeito dos novos processos de produção em cacaueiros nEc 

decadentes, nas unidades de solos mais freqüentes, em cada 

zona de produção. 

. 0 efeito da prodngXo física por unidade de  area,  decorrente 

do uso dos novos processos produtivos, segundo as unidades 

de solos das zonas produtoras em condiçOes não 

tais. 

 

experimen 

 

. 0 efeito de virias relaçOes de uso da terra, cacaueiros de 

cadentes e não decadentes. 

. 0 efeito do comportamento dos pregos de cacau a longo prazo, 

considerando-se, explicitamente, sua tend&lcia a longo,. pra 

zo e tatba seus ciclos. 
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APÊNDICE A 

Renda Cessante 

0 comportamento dos fluxos descontados da renda  brute  (Rbe-rt) 

e dos custos (Ie rt), durante o tempo t, a taxa r, podem mostrar atraves 

do tempo, que os cacauicultores defrontam-se com dois periodos em que a 

atividade cacaueina no 4 ecomimica, porque a renda  brute  e insuficiente 

para cobrir os custos de implantação e manutenção do cultivo, TAFANI (25). 

o t(c) t(a) Tempo  

FIGURA A-1 - Comportamento hipotetico dos fluxos descontados 
da renda bruta e custos, atraves do tempo (TAFA7 
NI). 

Admitindo-se o comportamento de ambos os fluxos atraves do tem 

po, como o ilustrado pela FIGURA A-1, ter-se-ia: 

(a) No intervalo t(0) a t(L) 
o fluxo de custos descontados e 

maior que o de renda bruta, implicando em um perlodoemque 

a atividade no e econamica. 

(b) 0 tempo t(L), representando o inicio do período em que ha-: 

renda liquida positiva. Este se prolonga  at  o ponto t(a), 

onde outra vez o fluxo de custos descontado iguala-se a 

corrente de renda bruta descontada, iniciando-se outro pe 

riodo semelhante ao primeiro. 
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Segundo TAFANI (25), isto ocorre em conseqaencia da  baixa  pro  

dutividade por unidade de grea da cultura (devido a idade avançada dos ca 

caueiros e/ou por deficiencia nos fatores que afetam a curva de rendimento 

das grvores. 

Supondo que alcançado o tempo t(c)  nem o uso de tecnologias 

disponiveis, nem as variag6es de pregos sejam capazes de modificar', econo 

micamente, a tendencia de ambos fluxos -W. Portanto, a partir do tempo t(c)  

at  t o agricultor deveria proceder a renovação dos cacaueiros decaden 
10)  tes • 

A renovação de cacaueiros pelo "metodo de derruha total", geral 

manta, dg inicio a um fluxo de renda cessante. No caso da FIGURA A-1, se o 

agricultor promovesse a substituição dos cacaueiros no tempo t(a)  não exis 

tina o referido fluxo. Ao contrgrio, se a decisão em renovar se desse no 

tempo t(c), haveria um fluxo de renda cessante descontado o equivalente a  

area  hachurada da referida FIGURA, se o  period()  de maturação do novo  in  

vestimento fosse, exatamente, igual ao intervalo t(c)  - t(a). 

Este segundo raso, parece representar mais consistentemente o 

comportamento da  decisão dos cacauicultores, quando procedem ã renovação 

das greas decadentes. 

12/ Segundo GARCIA (14), em geral, a idade excessivamente avançada da  la  
voura, o mau estado sanitario das plantas e o grande numero de folhas: 
nas plantag6es fazem com que o aumento da produção, decorrente do uso 
de modernas tecnicas, não compense, economicamente, os gastos resultan 
tes da aplicação dos tratos culturais. Para estes rasos, a solução 
seria,a longo prazo, a renovação parcelada das plantagOes decadentes. 

CABALLA et alii (08),indicamomonão recomenda-vel a aplicação dos fer 
tilizantes em plantas decadentes.  

la/  Para LEITE et alii (19), quando uma lavoura de cacau se torna decaden 
te, perde a naracteristica da homogeneidade de plantação com o desaP-a.-
recimento de arvores pela morte natural ou acidental, pelo ataque de 
pragas e/ou doenças, por estiagens prolongadas, por falta de replantio 
ou mesmo por mau aproveitamento de brotos das plantas tombadas. 

Para uma discussão detalhada sobre o momento  am  que seria necessgrio 
realizar a renovação, veja TAFANI (26). 
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AFONSO e MENEZES (02), em estudo de avaliAc5o agroecoranica de  

areas  de renovação, em 26 fazendas, verificaram que as produgaes médias 

anteriores a derruba dos cacaueiros decadentes, variam entre 0,1 a 62,5 
arrobas/ha/ano. 

MENEZES et alii (21), em estudo de caso, determinaram as recei 

tas liquidas por período de um ano, entre 1965 a 1973, na renovação de 1 

hectare de cacau, pelo "método de derruba total". 

QUADRO A-1 - Receitas Liquidas na Renovação de Cacau pelo nMetodo de Derru 

ba Total", 1965/73. 

ANOS Custos 
Diretos 

Renda 
Cess_ante 

Custo 
Total 

Receita 
Bruta 

a/ Receita — 
Liquida 

 Período 

1965 349,19 - 349,19 - 349,19  ao  
1966 809,88 359,81 1.169,69 - 1.169,69 al  

1967 856,35 473,00 1.329,35 1.238,00 91,35 a2 
1968 982,34 414,33 1.396,67 1.308,51 88,16 a

3  
1969 1.285,65 677,25 1.962,90 1.164,04 798,86 a4 
1970 916,08 401,66 1.317,74 943,76 373,98 a

5 
1971 1.473,18 315,00 1.788,18 2.110,99 322,81 a6 
1972 1.350,70 431,62 1.782,32 3.995,82 2.213,50 a7 
1973 4.017,43 686,60 4.704,03 10.673,60 5.969,57 ae  

FONTE: MENEZES et alii (21). 

a/ RL = RT (CD +  RC)  

Onde: 

RL = Receita liquida 

RT = Receita Total formada pela venda de banana e cacau 

CD = Custos Diretos  

RC  = Renda Cessante 



a0 
 

Cr$ 

a
6 

an  

60. 

Estes informagOes sugerem  clue  o compoiLamento do fluxo da  re  

ceita liquida, de uma unidade de  area  renovada, atraves do tempo, pode ser 

representado pela FIGURA A-2. 

FIGURA A-2 - Comportamento do fluxo da receita liquida, atra 
ves do tempo, decorrente da renovação de cacauei 
ros pelo "ffgtodo de derruba total". 

No período ao  - a5  a  area  submetida a renovação pelo "mgtodo 

de derruba total" apresenta um fluxo de receita liquida negativo. Isto po 

de ser explicado pelo retardamento de receita  brute  do novo investimento 

associado aos custos diretos mais renda cessante. 

Obtidos os valores da renda cessante para uma unidade de  area  

renovada, pode-se dispor do fluxo de caixa associado ao "metodo de derruba 

total"  at  o ponto de maturação do novo investimento. Usando-se períodos 

discretos para descontar tais perdas de ingressos, podem ser obtidos os 

valores presentes das rendas cessantes, em diferentes momentos do tempo. 

Seja o fluxo da  renda cessante. 
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PE + PE + + 
0 b 

entao, o valor presente do fluxo da renda cessante dado por: 

VPRC = PE + 
 PE1   + 

PE
5 

0 (14-1) (1+1) 

E possível obter a renda cessante a partir do primeiro, do 

segundo e assim por diante,  

Nesse caso a renda cessante, 

vamente: 

VPRC = PE
0 
 + 

at o período de maturacao da .irea renovada. 

a partir dos 0, 1, 2, ... ,S, seriam respecti 

PE
1 

PE
2 

FE PE PE
4 

PE 
5 

(1+i) (1+1)
2 

(1+1)
3 

(1+1)4  (1+i) 
 

FE FE  PE
3 

FE FE  PE
5 

VPRC
1
= PE

1 
+ 

(1+1) (1+1)
2 

(1+1)
3 

PE
3 

FE FE  PE
5 

VPRC
2
= PE

2 
+ 

(1+1) (1+1)
2 

(1+1)
3 

PE
4 

PE 
VPRC

3
= PE

3 
+ 

(1+1? (1+1)
2 

PE
5 

VPRC
4
= PE

4 
Jr 

(1+1) 

VPRC = PE 
5 5  

Onde i 4 a taxa de desconto. 

0 valor do fluxo da renda cessante depende basicamente dos se-

guintes  fat-Ores: daintensidadedaà'readestinadaarenovagRopele "metodo de 

derruhatotal";da produtividadedestasareasedavariagiodogreledocacau, 

efeito do fluxo de renda cessante e reduzir o fluxo de receita liquida da 

atividade, durante o período de maturagao do investimento em renovação de 

cacaueiros. 
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Os exemplos que seguem, considerando os fatores que afetem o 

valor do fluxo da renda cessante, ilustram seu efeito sobre o fluxo da  re  
14/ ceita liquida de uma unidade de produção simulada — 

Os valores que se atribuem, na data de hoje, aos fluxos de ren 

da cessante são Cr$ 1.424,82, Cr$ 8.549,06 e Cr$ 19.731,93, para os 

plos a, b e c, respectivamente. 

(a) Produtividade constante da  area  destinada ã renovação, com 

pregos de cacau variando. 0 QUADRO A:2 ilustra o exemplo. 

QUADRO A:2 - Valor Atual da Renda Cessante com Produtividade Constante da  

Area  Destinada a Renovação, 1965/70. 

ANOS 
Produção da grea 

decadente , 
10 arrobas/ha 

Prego do 
Cacau 

Renda 
Cessante 

Valor atual 
da renda 
cessante 

1965 10 

1966 10 35,98 359,80 1.424,83 

1967 10 47,30 473,00 

1968 10 41,43 414330 

1969 10 67,72 677,20 

1970 10 40,16 401,60 

2.325,90  

FONTE: Dados Bgsicos - MENEZES et alii (21). 

C;lculos do autor. 

(b) Produtividade constante da groa destinada ã renovação, po 

rem com maior intensidade de ãrea destinada a renovação 

(2 hectares) e pregos de cacau variando. O QUADRO A:3 ilus 

tra o caso. 

14/ Segundo FARO (13),o valor descontado de um empreendimento 4 dependente ..._. 
da taxa de juros. Assim, a escolha da taxa  minima  de atratividade, po 
de ser aquela cobrada para emprestimos tomados no mercado de capitais. 
No presente caso considerou-se a taxa de atratividade constante e 
igual a 18% a. a. 



63.  

QUADRO A-3 - Valor Atual da Renda Cessante =major Intensidade de Arro  

Destinada a Renovação de 2 Hectares, 1965/70. 

Produção da grea Valor atual 
ANOS decadente 

2 arrobas/ha 

prego do 
Cacau 

Renda 
Cessante 

da renda 
cessante 

1965 60 8.549,06 

1966 60 35,98 2.158,80 

1967 60 47,30 2.838,00 

1968 60 413 43 2.485,80 

1969 60 67,72 4.063,20 

1970 60 40,16 2.409,60 

13.955,40 

(c) Produtividade e pregos de cacau variando,  corn  maior inten 

sidade de a'rea destinada a renovação. 0 QUADRO A-4 ilustra 
o exemplo. 

QUADRO A-4 - Valor Atual da Renda Cessante para Produtividade da  Area Des  

tinada a Renovação Variando a Produtividade e o PregodoCacau, 

1965/70. 

Produção da  ãr  Valor atual 
ANOS decadente 

4 arrobas/ha 

Preço do 
Cacau 

Renda 
Cessante da renda 

cessante 

1965 - - - 19.731,93 

1966 120 35,98 4.317,50 

1967 160 47,30 7.568,00 

1968 240 41,43 9.943,20 v.= 

1969 100 67,72 6.772,00 

1970 60 40,16 2.409,60 

0 31.010,30 



64.  

APÊNDICE B 

QUADRO B-1 ndices de Prego Recebidos pelos Agricultores - Lavoura de 

Cacau. Base: Media de 1966 = 100. 

ANOS Índices 

1969 336 

1970 269 

1971 227 

1972 324 

1973 738 

1974 1.127 

1975 1.011  

FONTE: CONJUNTURA ECONOMICA (11). 

QUADRO B-2 - Índices de Prego Recebidos pelos Agricultores - Lavoura de 

Cacau. Rase: Media de 1975 = 100. 

ANOS Índices 

1969 33 

1970 27 

1971 22 

1972 34 

1973 73 

1974 111 

1975 100 

Caculo do Autor. 



65.  

QUADRO B-3 - Produção n Arrobas de Amendoas de Cacau Secas, na Fazenda 
1/ 

Unitgria Sempre Viva-- 1969/70 a 1975/76. 

BLOCOS 
Anos Media 

arrubas/ 
1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 hectare 

2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 
01 94,6 66,5 8178 52,7 9878 15,T 46,T 32,6 

02 124,1 86,3 145,4 84,4 108,1 53,8 127,8 52,1 

03 126,2 93,4 146,1 106,1 110,5 56,0 117,0 53,9 

04 115,5 77,4 139,0 104,8 125,4 59,1 115,8 52,1 

107e 46i/ 83,9/ 45,3 05 102,0 76,1 142v 78,1/ 
06 83,6 51,5 63,3 40,5 76,5 18,1/ 551/ 27,8 

07 101,9 71,5 108,4 74,1 
7712 

29,7, 
2/ 

871/ 39,3 

08 94,0 58,2 124,4 9,6 98,9 25;3 74,6 34,6 

09 100,1 69,7 111,6 83,1 134,1 32,5 96,1 44,8 

10 81,9 51,5 97,0 60,1 113,3 20,7 65+ 34,9 

11 79,4 54,0 66,3 42,8 80,8 12,8 37;7 21,3 

TOTAL 1.103,31 755,1 1.225,5 701,0 1.131,7 371,1 883,8  

FONTE: RelatOrios Anuais da FUSV (20). 

1/ Produção Total da Fazenda Unitgria Sempre Viva: media 881,64; desvio 
padrão 299,78; coeficiente de variação 34%. 

2/ Produção estimada em função da taxa de variação do bloco 11. 



66.  

QUADRO B-4 - Prego Digrio da Mão-de-Obra, no Período 1969/70 a 1975/76. 

ANOS Valor Nominal 
(Cr$ arroba) 

Valor Real  (Cr$) 
1975 = 100 

1969/70 4,00 12,12 

1970/71 4,80 17,77 

1971/72 5,28 24,00 

1972/73 6,88 20,23 

1973/74 8,00 10,95 

1974/75 11,80 10,83 

1975/76 15,55 15,55 

Media 8,-04 15,89  

FONTE: RelatOrios Anuais da FUSV (20). 

C1   cubs  do Autor. 

QUADRO B-5 - Prego Medio Recebido pelo Produtor de Cacau - 1969/70 a 

1975/76. 

ANOS Valor Nominal 
(Cr$ arroba) 

1/ Valor Real — 
(Cr$/arroba) 

   

1969/70 33,02 100,06 

1970/71 26,67 98,78 

1971/72 22,79 103,59 

1972/73 34,04 100,12 

1973/74 83,07 113,79 

1974/75 126,10 113,60 

1975/76 114,75 114,75  

FONTE: RelatOrios Anuais da FUSV (20). 

Cãlculos do Autor. 

1/ Prego real. medio 106,38; desvio padrão 7,32; coeficiente de variação 
— 6,88%. 



67. 

QUADRO B-6 - Resumo de Necessidade de Capital de Custeio, por Hectare-Sol 

Sem Adubo. Valores Nominals (Cr$). (Insumos). 

ANOS 
Blocos 

3 4 5 9 10 

1969/70 4,67 5,10 4,97 4,97 4,97 

1970/71 17,26 6,23 4,99 4,95 5,00 

1971/72 18,15 19,52 17,88 17,50 6,50 

1972/73 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 

1973/74 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

1974/75 7,47 7,67 7,67 9,95 7,30 

1975/76 12,75 12,75 18,53 18,53 18,53  

FONTE: RelatOrios Anuais da FUSV (20). 

QUADRO B-7 - Resumo de Necessidade de Capital de Custeio, por Hectare-Sol 

Sem Adubo. Valores Reais (Cr$). 1975=100. 

ANOS 
Blocos 

3 4 5 9 10 

1969/70 14,15 15,45 15,06 15,06 15,06 

1970/71 63,93 23,07 18,27 18,33 18,52 

1971/72 82,50 88,73 81,27 79,55 29,91 

1972/73 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

1973/74 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 

1974/75 6,73 6,91 6,91 8,96 6,58 

1975/76 12,75 12,75 18,53 18,53 18,53 

Total 218,47 185,32 178,66 178,84 127,01 

Media 31,00 26,00 26,00 26,00 18,00  

FONTE: Re1AtOrios Anuais da FUSV (20). 

Cglculos do Autor. 



68.  

QUADRO B-8 - Resumo de Necessidade de Capital de Custeio, por Hectare-Sol  

Can  Adubo. Valores Nominais (Cr$). (Insumo). 

ANOS 
Blocos 

3 5 9 10 

1969/70 44,67 45,10 39,97 44,97 41,77 

1970/71 125,82 114,79 99,98 113,51 104,87 

1971/72 126,51 127,88 112,70 125,86 106,27 

1972/73 115,18 115,18 102,18 115,18 106,84 

1973/74 143,19 143,19 125,78 143,19 132,05 

1974/75 162,27 162,47 143,12 164,75 149,71 

1975/76 558,27 -558,27 490,77 558,27 515,07  

FONTE: RelatOriosAmais da FUSV (20). 

QUADRO B-9 - Resumo de Necessidade de Capital de Custeio, por Hectare-Sol 

Com Adubo. Valores Reais (Cr$). 1975=100. 

ANOS 
Blocos 

3 4 5 9 10 

1969/70 135,36 136,67 121,12 136,27 126,58 

1970/71 466,00 425,15 370,30 420,41 388,41 

1971/72 575,05 581,27 512,27 572,09 483,05 

1972/73 338,76 338,76 300,53 338,76 314,24 

1973/74 196,15 196,15 172,30 196,15 180,89 

1974/75 146,19 146,19 128,96 148,42 134,87 

1975/76 558,27 558,27 490,77 558,27 515,07 

Total 2.415,78 2.382,46 2.096,25 2.370,37 2.143,11 

Media 345,00 340,00 299,00 399,00 306,00  

FONTE: Re1at6rios Anuais da FUSV ( 20) . 

culos do Autor. 



QUADRO B-10 - Calendario  Agricola  do Cultivo do Cacau. 

PRATICA AGRÍCOLA  Margo  Abril Maio Junho Julho Agosto 
Sete! 
br o 

Outu 
br6T  

Novem 
bpd-  

Dezem 
brc7 

Janei 
ro—  

Feve 
reii-TO 

Rogagem 

C+Q+T+S 

iRogagem = 10 dh/ha  

Temporão = 0,6 dh/arroba 

2,4% 7,1% 1 16,2% 

1 Roçagem = 10dh/hai 

Safra = 0,6 dh/arroba  
1 

28,8% 35,2% 10,3% 

Adubação , Adubação = 8,8 dh/ba  

CPC  I CPC=0,5i 
' dh/hal 

CPC = 0,5 dh/ha  

Poda de manutenção CPC = 4,0 dh/ha  Poda = 16,8 dh/ha 

Raleamento Sombra Raleamento de Sombra Definitiva = 1,0 dh/ha 

FONTE: PALACIOS (22). 

CD 
CD 



INSUMO Unidade 

1969 1970 1971 

Adubo A 60 kg 27,14 27,09 25,99 

Adubo C 60 kg 27,14 27,09 25,99 

Adubo D 60 kg 27,14 27,09 25,99 

B H C 25 kg 7,02 6,99 8,01 

Cobre  Sandoz  10 kg 47,49 48,02 20;05 

Kocide 9 kg - - - 

Ag-Bem L - - - 

Oleo  L - - - 

Triona B  Shell  20 L - - - 

Tbrdon 101 L 18,40 25,00 26,00 

Prego (Cr$) 

1972 1973 1974 1975  

34,81 38,70 135,00 135,00 

34,81 38,70 135,00 135,00 

34,81 38,70 135,00 135,00 

8,00 12,00 25,00 35,00 

48,14 47,85 60,05 - 

- - - 95,00 

- - 14,00 -  

- - - 3,70 

- - - 100,00 

30,00 30,00 35,00 50,00 

QUADRO B-11 - Pregos Pagos pelos Produtores de Cacau - 1969/1975. 

FONTE: Revenda de Material AgrIcola CEPLAC. 

CD 



QUADRO B-12 - Coeficientes de Variação de Renda Líquida Media, da Fazenda Unitária Sempre Viva - 1969/70 a 1975/76. 

BLOCOS 
Coeficientes de Variação (%) 

"Sol Com Adubo" "Sol Sem Adubo" Tecnologia Usual 

01 

02 

- 

- 

- 

_ 
74,51 

53,14 

03 19,23 17,75 45,50 

04 24,98 22,02 54,21 

05 25,25 18,87 55,63 

06 - - 4 72,24 

07 - - 60,93 

08 - - 66,60 

09 24,08 17,60 79,92 

10 21,00 13,22 98,14 

11 - - 99,08  

FONTE: Relat6rios Anuais da FUSV (20). 

C;lculos do Autor. 



WALK)  B-13 - Reozo de Entradas LT.".q.adas, por ilectar, MAOgia USUL Valoo Cr$. 

ANOS 

 

Blocos 

1 --i-  2 .1 4 í sfTs  

   

  

7 I 
- 6 9 I 10 11  

    

1969/70 1.008,00 1.492,00 1.532,00 1.417,00 1.215,ro 957,00 1.259,00 1,097,00 1.190,00 910,00 777,00 
1970/71 369,00 474,00 548,00 427,00 413,00 338,00 373,00 175,00 298,00 164,00 136,00 
1971/72 401,00 762,00 734,00 362,00 516,00 214,00 258,00 695,00 326,00 336,00 - 14,00 
1972/73 239,00 275,00 532,00 562,00 354,00 68,00 ! 239,00 94,00 364,00 123500 291,00 
1973/74 3.059,00 3.345,00 3.214,00 3.861,00 3.201,00 2.226,00 2.367,00 3.033,00 4,296,00 3.431,00 2.413,00 
1974/75 597,00 1.608,00 1.829,00 1.999,00 1.429,00 769,00 1.203,00 1.002,00 697,00 136,00 152,00 
1975/76 1.004,00 3.738,00 3.380,00 3.471?  00 , 1.762,00 1.437,00 3.022,00 2.382,00 2.928,00 1,449500 356,00 

PONTE: Relat6rios Anus da FUSV (20). 

0PADR0 B-14 - Resumo de Entradas 1.1quiaAs, por Hectare, com Tecnologia UsuAl. Valores Reais. Base; 1975 7= 100. 

*  1  TT  2 3 4 5 r 
I  _.6 T--   7  T  8 9 10 

' ANOS  

1969/70 3.0510,00 4.521,00 4.642,00. 4.293,00 3.661,00 2.900,00 3.815,00 3.324,00 3.606,00 2.769,00 2.354,00 
1970/71 1.366,00 1.755,00 2.029,00 1.581,00 1.529,00 1.251,00 1.381,00 1.103,00 1.103,00 607,00 503,00 
1971/72 1.822,00 3.463,00 3.336,00 1.645,00 2.354,00 972,00 1.172,00 3.159,00 1.490,00 1.527,00 - 63,00 
1972/13 702,00 808,00 1.564,00 1.652,00 1.041,00 200,00 702,00 276,00. 1.070,00 361,00 855,00 
1973/74 4.190,00 4.562,00 4.402,00 5.269,00 4.384,00 3.049,00 3.242,00 4.195,00 5.884,00 4.700,00 3.305,00 
1974/75 537,00 1.448,00 1.647,00 1.600,00 1.287,00 692,00 1.083,00 902,00 627,00 122,00 136,00 
1975/76 1.004,00 3.738,00 3.380,00 3.471,00 1.767,00 1.437,00 3.022,00 2.382,00 2.928,00 1.449,00 356,00 

TOTAL 12.675,00 20.315,00 21.000,00 19.731,00 16.038,00 10.501,00 14.417,00 15.341,00116.708,00 11.535,00 7.446,00 

MfDTA .810,00 2.902,14 3.000,00 2.818,71 2.291,14 1.500,14 2.059,57 2.191,57 2.386,85 1.647,85 .063,71 

RelatOrios Anuais da FUSV (20). 

alculos do Autor. 

, 

Bloc°, 



Blocos 
ANOS 

4 3 5 10 9 

Blocos 
ANOS 

10 4 9 5 3 

QUADRO B-15 - Resumo de Entradas Liquidas, por Hectare. Tecnologia Sol Com Adubo. 
Valores Nominais (Cr$). 

1969/70 2.405,00 2.454,00 2.440,00 2.438,00 2.399,00 
1970/71 2.456,00 2.467,00 2.456,00 2.435,00 2.469,00 
1971/72 1.443,00 1.112,00 1.265,00 1.300,00 1.493,00 
1972/73 2.548,00 2.703,00 2.726,00 2.626,00 2.698,00 
1973/74 6.828,00 6.904,00 6.994500 6.847,00 7.076,00 
1974/75 12.789,00 14.187,00 14.311,00 13.997,00 13.756,00 
1975/76 8.973,00 8.973,00 8.591,00 8.901,00 9.141,00  

FONTE: RelatOrios da FUSV (20). 

QUADRO B-16 - Resumo de Entradas Liquidas, por Hectare. Tecnologia Sol Com Adubo, 
Valores Reais (Cr$). Base: 1975:100. 

1969/70 7.287,00 7.436,00 7.393,00 7.387,00 7.269,00 
1970/71 9.096,00 9.137,00 9.096,00 9.018,00 9.144,00 
1971/72 6.559,00 5.054,00 5.750,00 5.909,00 6.786,00 
1972/73 7.494,00 7.950,00 8.017,00 7.723,00 7.935,00 
1973/74 9.353,00 9.457,00 9.580,00 9.379,00 9.693,00 
1974/75 11.521,00 12.781,00 12.892,00 12.609,00 12.392,00 
1975/76 8.973,00 8.973,00 8.591,00 8.901,00 9.141,00 

Total 60.283,00 60.788,00 61.319500 60.926,00 62.360,00 

Media 8.611,85 8.684,00 8.759,85 8.703,71 8.908,57  

FONTE: Relat6rios Anuais da FUSV (20)-. 
Celculos do Autor. 



Blocos 
ANOS 

3 10 4 9 5 

Blocos 
ANOS 

10 9 3 5 

QUADRO B-17 - Resumo de Entradas Liquidas, por Hectare. Tecnologia Sol Sem Adubo. 
Valores Nominais (Cr$). 

1969/70 2.363,00 2.403,00 2.402,00 2.393,00 2.388,00 
1970/71 2.710,00 2.725,00 2.604,00 2.679,00 2.710500 
1971/72 1.345,00 1.094,00 1.241,00 1.297900 1.613,00 
1972/73 2.773,00 2.784,00 2.940,00 2.880,00 2.930,00 
1973/74 6.169,00 6.306,00 6.435,00 6.419,00 6.365,00 
1974/75 11.458,00 11.572,00 11.700,00 11.277,00 11.246,00 
1975/76 8.929,00 8.929,00 8.569,00 8.955,00 9.097,00  

FONTE: RelatOrios Anuais da FUSV (20). 

QUADRO B-18 - Resumo de Entradas Liquidas, por Hectare. Tecnologia Sol Sem Adubo. 
Valores Reais (Cr$). Base: 1975=100. 

1969/70 7.160,00 7.281,00 7.278,00 7.251,00 7.236,00 
1970/71 10.037,00 10.092,00 9.644,00 9.922,00 10.037,00 
1971/72 6.113,00 4.972,00 5.640,00 5.895,00 7.331,00 
1972/73 8.115,00 8.188,00 8.647,00 8.470,00 8.617,00 
1973/74 8.450,00 8.638,00 8.815,00 8.793,00 8.719,00 
1974/75 10.322,00 10.425,00 10.540,00 10.159,00 10.131,00 
1975/76 8.929,00 8.929,00 8.569,00 8.955,00 9.097,00 

Total 59.126,00 58.525 00 59.133,00 54.445,00 61.168,00 

Media 8.446,57 8.360,71 8.447,57 8.492,14 8.738,28  

FONTE: Re1at6rios Anuais da FUSV (20). 
Cglculos do Autor. 



Blows 
ANOS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

QUADRO 18-19 - Resumo de Nccessidade Capital de Custeio, por Hectare. Tecnologia Usual. Valores Nominais (Cr$). (1.110,71Ds). 

1969/70 4,34 4,34 4,67 5710 4,97 5,07 4,97 4,97 4,97 4,97 3,98 
1970/71 7,13 4,34 17,26 6,23 4,99 4,99 H 4,95 4,99 4,95 5,00 3,98 
1971/72 6,58 20,17 18,15 19,52 17,82 6,58 17,69 12,73 17,50 6,58 5,26 
1972/73 11,22 9,35 11,22 11,22 11,22 11,22 . 11,22 11,22 11,22 11,22 8,97 
1973/74 3,95 3,95 3,95 3,9k 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,16 
1974/75 7,47 11,31 7,47 7,67 7,67 '7,47 7,47 7,47 9,95 7,30 5,84 
1975/76 18,27 18,27 18,27 18,53 18,63 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 42,81  

FONTE: Relat6rios Arovris da FUSV (20), 

WADRO 8-20 

4 

Resumo de Necessidade Capital de Custeio, por Hectare. Tecnologia Usual. Valores Reais 1975 ::- 100. 

ANOS 
Blocos • 

1. a 4 5 6 7 3 9 10 

1969/70 13,15 13,15 14,15 15,45 15,06 15,36 15,06 15,06 15,06 
1970/71 26,41 13,15 63,93 23,07 18,48 18,48 18,33 18,48 18,33 
1971/72 29,91 91,68 82,50 88,73 81,27 29,91 80,41 85,14 79,55 
1972/73 33,00 27,50 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
1973/74 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 
1974/75 6,73 10,19 6,73 6,91 6,91 6,73 6,73 6,73 8,96 
1075/76 18,27 18,27 18,27 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 

TOTAL 132,88 179,35 223,99 191,10 178,66 127,42 177,57 182,35 178,84 

MEDIA 19,00 26,00  32,00 27,00 26,00 18,00 25,00 26,00 26,00 

PONTE: Relat-Orios AnuRis da FUSV (20). , 

C51culos do Autor. 

15,06 12,06 
18,52 14,74 
29,91 23,91 
33,00 26,38 
5,41 4,33 
6,58 5,26 
18,53 42,81 

127,01 129,49 

18,00 18,00 



Custo em Cr$ Material  Mo de Obra 

Homem/ 
Dia 

Quanti 
dade- 

ATIVIDADES 
Cr$ cr$ Total Por/ha 

Entrada 
Bruta 

Gastos Entrada 
Liquida 

3.123,69 

1.561,84 

1.107,34 

553,67 

2.016,35 

1.008,17 

Produção: 94,6 arrobas. 

Prego Mgdio de Venda: Cr$ 
33,02 (6). 

76.  

QUADRO B-21 - Fazenda Unitgria Sempre Viva. 

Gastos Diretos para Exploragao de 2 Hectares de Cacauais. 
Fazenda: Sempre Viva - Bloco 1. 
Periodo: 01.03.69 a 28.02.70 

1. Colheita, quebra e 
transporte de kg de 
cau mole. .......... 43,5(1) 174,00 - - 174,00 87300 

2. Beneficiamento. .... 25,0 99,33(2) - - 99,33 49,66 

22,0 88,00 - - 88,00 44,00 
3. ConiLule de ervas in  _ 

vasoras. ........... 

4. Destoca de oancao. .. 26,0 104,00 - - 104,00 52,00 

5. Combate as pragas. .. 1,5_ 6,00(3) 44,4 8,48 - - 
(4) 0,36 0,20 14,68 7,34 

6. Levantamento de grVO 

res de sombra. 00000 0,5 2,00 2,00 1,00 

7. Levantamento de cacau 
2,0 8,00 - - 8,00 :-. 4,00 

8. Limpeza de divisão. . 3,0 12,00 _ _ 12,00 , 

285,59(5) - - 285,59 142,79 9. Oulvus gastos. 

10. Administração. 319,74 _ _ 319,74  159,87  

Total 123,5 1.098,66 8,68 1.107,34 

FONTE: RelatOrios Anuais da FUSV (20). 

(1) 0 cacau a ser quebrado foi transportado 
pelo Setor de Produção para as suas  ins  
talagOes, sendo necessario 0,02 homemii 
dia por arroba. 

(2) 0 produto foi beneficiado pelo Setor de 
Produção, sendo as seguintes despesas 
por arroba: 

(a) Fermentação • 000000000 0000 Cr$ 0,79 
(h) Pisoteanentc OOOOOO 00 0000 Cr$ 0,17 
(c) Armazenamento . .0 . • ..... Cr$ 0,09  

TOTAL 000 ..... 00000000000 Cr$ 1,05 

(3) 'MC 1% kg. . 

(4) Combustivel (51eo + gasolina) liLL  . 

(50 Neste local esta incluldo o 139 salgrio. 

(6) Dado da Fundação Get51io Vargas. 
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QUADRO B-22 - Fazenda Unitgria Sempre Viva. 

Gastos Diretos para Exploragao de 2 Hectares de Cacaus. 
Fazenda: Sempre Viva - Bloco 4 - Sol Com Adubo 
Período: 31.03.71 a 28.02.72.  

ATIVIDADES  
Mao  de Obra Material Custo em Cr$ 

Hbmemi  
Dia 

Cr$ quant.1 
dade 

Cr$ Total Por/ha 

1. Colheita 91,8 484,70 

2. Quebra 22,9 121,17 

3. Transporte (1) 10,2 53,85 

4. Beneficiamento (2) 61,2 323,13 

5. ContrJle (3) 16,0 76,80 

6. Poda 44,5 256,32 

7. Combate (4) 0,5 2,40 

ADUBO 20,0 105,60 

8. Controle (5) 2,0 14,40 

9. Combate (6) 

50,00 
0,96 

8,0 

5,0 

4,0 

- 484,70 242,35 

- 121,17 60,58 

53,85 26,92 

- 323,13 161,56 

76,80 38,04 

- 256,32 182,16 

12,52 15,55 7,78 
0,63 

216,72 322,32 161,16 

22,85 

3,04 40,29 20,14 

10. Drenagem 

11. Outras despesas (7) 

12. Administragão 

- 701,79 

- 720,90 

- 701,79 '350,89 

- 720,90 -  360,45 

Total  - 1255,76  3.116,82  1.558,41  

FONTE: Re1at6rios Anuais da FUSV (20). 

(1) Transporte de cacau mole. 

(2) Secagem, pisoteio e armazenagem. 

(3) Controle de ervas invasoras. 

(4) Combate as pragas. 

(5) Controle de doenças. 

(6) Combate as ervas daninhas. 

(7) Outras despesas do pessoal. 

Entrada 
Bruta Gastos 

Entrada 
LIquida 

5.341,52 

2.670,76 

3.116,82 

1.558,41 

2.224,70 

1.112,35 

Produção: 234,38 ou 117,19/ 
ha. 

Prego Medio de Venda: Cr$ 
22,79 



- 441,93 

- 110,48 

49,10 

- 307,00 

76,80 

- 256,32 

220,96 

55,24 

24,55 

153,50 

38,04 

128,16 

12,52 a 

0,63 15,55 7,78 

22,85 40,29 20,14 

3,04 

701,79 350,89 

720,90 360,45 
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QUADRO B-23 - Fazenda Unitgria Sempre Viva. 

Gastos Diretos para Exploragão de 2 Hectares de Cacanais. 
Fa7enda: Sempre Viva - Bloco 4 - Sol SemAdubo. 
Período: 01.03.71 a 28.02.72. 

ATIVIDADES 
Mão de Obra Material Custo em Cr$ 

Homem1 
Dia 

crs  Quanti 
dade- Cr 4 

Total Por/ha. 

1. Colheita 83,7 441,93 

2. Quebra 20,9 110,48 

3. Transporte 9,3 49,10 

4. Beneficiamento ;(2) 55,8 307,00 

5. Contmle (3) 16,0 76,80 

6. Poda 44,5 256,32 

7. Combate (4) 0,5 2,40 50,0 
9,96 

-ADUBO 

8. Controle (5) 2,0 14,40 5,0 

9. Combate (6) 4,0 

10. Drenagem 

11. Outras despesas (7) - 701,79 

12. Administragão - 720,90 4 

Total - 1 39,04 2.720,16 1.360,08  

4 

1 

FONTE: Relat6rios Anuais da  FUSV (20). 

(1) Transporte de cacau mole. 

(2) Secagem, pisoteio e armazenagem. 

(3) Controie de ervas invasoras. 

(4) Combate As pragas. 

(5) Controle de doenças. 

(6) Combate s ervas daninhas. 

(7) Outras despesas do pessoal. 

Entrada 
Bruta 

Gastos 
Entrada 
- • Liquida 

4.908,51 

2.454,25 

2,720,16 

1.360,08 

2.188,35 

1.094,17 

Produção: 215,38 ou 107,67/ha 

Prego Mgdio de Venda: Cr$ 
22,79 



Blocos 

4 5 9 10 

31,18 24,77 5,90 7,55 

12,61 14,82 13,02 13,56 

19,97 21,32 22,54 24,24 

34,02 36,28 37,40 43,12 

40,81 43,70 44,76 51,72 

11,91 12,75 13,06 15,09 

155,28 

87,05 

68,20 

109,57 

184,82 

221,87 

64,74 

736,25 

MESES 
3 

Margo  - Abril 17,66 

Maio - Junho 14,19 

Julho - Agosto 21,50 

Setembro - Outubro 34,00 

Novembro - Dezembro 40,88 

Janeiro - Fevereiro 11,93 

TOTAL 140,16  

TOTAL 

QUADRO B-24 - Necessidade de  Mao-de-Obra, por Hectare, para o Processo Produtivo Sol Sem Adubo. 

FONTE:.  Relat6rios Anuais da FUSV (20). 

Caculos do Autor. 



QUADRO 8-25 - Necessidade de  Mao-de-Obra, por Hectare, para o Processo Produtivo Sol Com Adubo. 

MESES 
Blocos 

TOTAL 
3 4 5 9 10 

Margo  - Abril 17,64 30,93 24,95 5,89 8,24 87,65 

Maio - Junho 14,47 13,16 13,84 13,79 13,11 68,37 

Julho - Agosto 22,18 21,20 22,77 24,19 23,00 113,34 

Setembro - Outubro 40,14 41,19 42,56 45,34 46,36 215,59 

Novembro - Dezembro 47,36 48,45 50,27 53,36 54,03 253,47 

Janeiro - Fevereiro 12,36 12,68 13,21 14,11 14,31 66,67 

TOTAL 154,15 167,61 167,60 156,68 159,05 805,09  

FONTE: RelatOrios Anuais da FUSV (20). 

Cglculos do Autor. 



QUADRO B-26 - Necessidade de  Mao-de-Obra, por Hectares, para o Processo Produtivo Usual. 

MESES 
Blocos 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Margo  - Abril 9,67 26,79 17,79 30,20 26,20 6,36 7,52 4,49 5,90 7,55 5,05 147,52 

Maio - Junho 6,15 9,70 9,58 7,68 7,87 3,52 7,09 5,57 7,22 6,12 2,98 73,48 

Julho - Agosto 4,47 9,71 10,88 9342 9,17 3,11 47,37 6,57 9,30 6,61 3,10 79,69 

Setembro - Outubro 6,62 14,29 14,99 15,16 13,30 6,40 10,11 8,68 13,78 10,80 6,45 120,58 

Novembro Dezembro 7,57 16,81 17,75 17,77 15,63 6,78 11,70 9,99 15,92 12,23 6,75 138,90 

Janeiro - Fevereiro 2,21 4,90 5,18 5,19 4,56 1,98 3,41 2,92 4,64 3,57 1,97 40,53 

TOTAL 36,69 82,20 76,17 87,42 76,73 28,15 47,20 38,22 56,76 46,88 26,30 600,70  

FONTE: RelatOrios Anuais da FUSV (20). 

CLoulos do Autor. 

i" 



APÊNDICE C 

QUADRO C-1 - Ensaio de Adubação na Cultura do Cacau. (produção em Arrobas por Hectares de Amendoas Secas). 

TRATAMENTOS 

Sol Com Adubação 2/ SOLOS  Sol Sem Adubação 

1968  1969  1970  1971  1972 1973 1974  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 

CEPEC 3 
90,47 141,18 107,69 136,70 94,38 117,13 114,55-V 94,68 136,78 117,19 134,33 105,18 143,30 121,91- 

'  

FONTE: CABALLA et alii (09). 

.1.  Tratamento "Sol Sem Adubo": media 114,59; desvio padrão 19,32; coeficiente de variação 16,8%. 

2/ Tratamento "Sol  Cam  Adubo": media 121,91; desvio padrão 17,68; coeficiente de variação 14,5%. 

3/ Valores obtidos por extrapolação.  

OD 
NJ 
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APÊNDICE D 1/  

Credit° 

As condigaes gerais de utili7agOes do credito de custeio agrl 

cola estabelecidas pelo Banco do Brasil VA., em vigor no período de rea 

lizagão deste trabalho, sio sumariadas a seguir: 

(a) Modalidades de Credito de Custeio: 

. custeio regular,  so  os emprestimos destinados a obten 

gao de insumos modernos - no presente caso fertilizan 

tes; 

. custeio tradicional,  so  os emprestimos destinados a  cam  

pradeintumo,taiscomoinseticidas,fungicidas,entmotrtros 

(h) Limite de  Credit°  para Capital de Custeio 

0 limite de capacidade de credito 4 calculado em função da  pro  

dugio do 1m6ve1. Assim, em uma fazenda de 20 hectares cultivadoscomcacau, 

ter-se-ia 1.200 arrobas de cacau para o c1   cub  da capacidade do empr4s 

timo. Isto 4 multiplicada por  in  preço base estipulado pelo Banco do  Bra 

sib,  que no decorrer deste período foi de Cr$ 51,00. 

1.200 x 51 = 61.200,00 

Sessenta por cento deste valor e a capacidade de emprestimo, 

ou seja, Cr$ 36.720,00. 

A capacidade de emprestimo pode assegurar  at Cr$ 18.360,00 

para custeio tradicional. 

Para custeio regular o limite inferior de Cr$ 18.360,00.  En  

tretanto, parcela de custeio tradioional no utilizada, pode ser transferi 

da para a rubrica custeio regular. 

1/ Estas informagOes foram obtidas junto ao PROCl/CEPLAC. 
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(c) Condig6es de Utilização 

Custeio regular para aquisição de adubo  

Subsidio do prego de 40% juros de: 

10% a, a.  at  50 M.V.R., o maior valor de referencia, ou 

seja, 50 x 638,30 = 31.915,00; 

15% a. a. acima de 50 o maior valor de referencia. 

Custeio regular  aquisição  de inseticidas, fungicidas, Ade-

sivos 

Isenção de juros. 

(d) Condição de Utilização nos Planos Potenciais de Exploração: 

Custeio regular  (aquisição  de adubo) 

Capacidade de emprestimo para custeio regu 
lar ......... ...... .......... .... Cr$ 18.360,00 

Transferencia de custeio tradicional  at  Cr$ 9.360,00  

TOTAL  Cr$ 27.720,00 

Custeio Tradicional  

Capacidade de emprestimo para custeio tra 
dicional ................................Cr$ 18.360,00 

Transferencia para custeio regular 000044.• Cr$ 8.360,00  

TOTAL ....... ............... ....... ....... Cr$ 10.000300 
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