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1 - Introdu io 

Em 1962 e 1963, o Brasil deu intcio a unia srie de instrumentos e 

programas (iepoliticas agricolas dcstinados a estimular a prodguao 
nacional (ietrigo a fir de reduzir a dependbncia sobre o trigo im

portado. 0 resultado foi unt aumento dr~istico na producio con mu
danias associadas no uso de rectirsos de produ;fio, produtLimo agricola 

e urn aurmento nas oportunidades econemnicas em otutros setores da 

econornia. Os objetivos deste trabalho s~io: (a) descrever, em linhas 

gerais, aquelas politicas consideradas nais importantes na pronoao 

dessas mtidan~as; (b)identificar seu impacto sobre o setor rural; 

(c) apresentar restltados iepesquisa que tenhan inplicaioes para 

futuras politicas de trigo, e (d)identificar Aireas prioritirias de pes

quis. futura. Algunias das quest6es de que trata este tral)alio t~m 

uma correlaio 6bvia con aspectos que sfio tratados em outros tra

balhos. Portanto, algunia duplicacio 4 inevi iivel. Considerando-se 

as implicat6es de politica, deve-se destacar que as conclus6es deste 

trabalho sio, na nielhor das hip6teses, preliminares. Entretanto, elas 

talvez sejam t'teis para sugerir tendncias e qttestoI qet poderfio ser 

testadas em pesquisas sulseqiientes. 

Trabalho aprcsent)do no Seminrio "A Infufncia da Politica Agricola na 

Forina,"o de Capital", realizado em Brasilia, no perfodo de 29 de fevereiro a 
1.0 de cnarco de 1972, sob o patrocinio do Escrit6rio de Anillise Econeimica e 

Poiftica Agricola (EAPA) da Subsecretaria de Planejumento e Oracciento 
(SUPLAN) , (ioMinisterio da Agricuiltura e do Conv%,nio USAID-Ohio State 

University (Projeto de Formal5o de Capital) . Este trabalho foi originalmente 
divulgado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Qieiroz, USP, Piracicaba 
sob o n.0 16 da Sdrie Pesquisa, 1972 (mimeografado). 

00 Da Escola Superior de .\griciitora Luiz di Qteiro,, IISP. PiracicaIn. 
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2 - Politicas de trigo 

Embora a tentativa do Governo brasileiro da aumentar a produ~go 

de trigo date de fins da d~cada de 30, corn a criaq5o do Servi~o de 

Expans.io do Trigo, as politicas mais efetivas foram iniciadas em 

novembro de 1962, quando o Banco do Brasil foi autorizado a agir 

como comprador de trigo do Governo. Este procedimento foi insti

tucionalizado corn o Decreto-lei n.0 210, de fevereiro de 1967, es

tabelecendo o Banco do Brasil como comprador oficial. Em agosto 

de 1967, o Banco do Brasil criou o Departamento de Comercializafio 

do Trigo Nacional (CTRIN), dando quela atividade o status per

manente de departamento. 

Neste sistema, 6 estabelecido um preqo minimo garantido para uma 

qualidade particular de trigo, anteriormente A colheita e, em alguns 

casos, antes mesmo de o trigo ser plantado. Todo trigo que o agri

cultor produzir 6 comprado a esse preo, menos os descontos nor

mais em conseqii~ncia de umidade, peso e matria estranha. 0 trigo 

6 na realidade entregue a um agente receptor, geralmente uma co

operativa e o pagamento, parcial ou total, 6 feito logo em seguida. 

As cooperativas geralmente ret~m uma taxa para cobrir custos ope

racionais e para forma ,io de capital. Uma pequena ta:xa 6 dedu

zida para um fundo de pesquisa do trigo, organizado pela associa$go 

das cooperativas triticolas, FECOTRIGO. 

Conforme se pode notar na Tabela 1, o preo bdsico tern variado 

entre US$ 100 e US$ 130 por tonelada m6trica,1 enquanto o preo 

FOB de exporta 5o dos principais palses exportadores durante os 

61timos anos situa-se entre US$ 50 e US$ 70 por tonelada m~trica. 

Embora "i primeira vista o preo brasileiro parea ser elevado, di

versos outros paises empregam politicas que resultam em preos do

' Estes valores foram calculados corn rela io .h taxa mdia anual de cAmbio. 

Se for considerada apenas a taxa de cAmbio dos meses em que h coliheita e co
mercializao do trigo, esses valores seriam menores. 0 mesmo acontece com rela-

Ao aos preqos deflacionados. 
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m6sticos trio elevados quanto estes ou at6 mesmo mais elevacios. -
Entretanto, mantendo os prcos a niveis relativamente elevados, e 
o que talvez mais importante, oferecendo urn mercado organizado, 
que eliminou uma sdrie de defeitos responsfiveis pelo "trigo de pa.
 
pel", durante fins da d~cada de 50, o Governo conseguiu aumentar a
 
produqio.
 

As politicas de crddito tamb~m t~m contribuldo para esse cresci
mento. Conforme mencionado em outros estudos, o crcdito agricola 
tern sido fornecido a taxas reais negativas de juros e isso tern esti
mulado o uso de sementes ntelhoradas, calcirio e fertilizantes c fa
cilitado a niecanizaqiio agricola. Aldm de l'r itdisposiiio granles 
quantidades de cr~dito, as institui 6es de cr~dito e, espccialmente () 
Banco do Brasil, ten sido instrurnentais em encorajar a ado io (ie 
tdcnicas melhoradas de produ 5o, condicionando os emprstimos h 
utilizaqio de sementes e fertilizantes recomendados. 

Outros fatores que v~m contribuindo para o aumento da produjio 
s~io o desenvolvimento de variedades melhoradas de trigo, melliora
mentos na produqio e distribuiqdo tie sementes, investimentos vul
tosos nas instalaq6es de armazenamentj e manejo tie cercais c a r,-
pida expansi-o de firmas que vendem insumos e fornecern servi~os 
aos plantadores. 0 mercado de soja tem sido particularmente born 
durante os 6iltimos dois anos e esse 6 urn efeito complementar nas 
Areas onde Iii plantaqio conjunta de trigo e soja. 

2.1 - Efeitos agregados dessas politicas 

O impacto dessas politicas 6 demonstrado na Tabela 1,que abrange 
o periodo 1962/63 a 1971/72. 0 prepo nominal do trigo aunientou 
mais de 12 vezes em relaqio ao preqo de 1962/63 para acompanhar 

2 Por exemplo, a m&lia ponderada de preqos pagos aos produtores na B6lgica, 
Luxemburgo, Franga, Alcinanha Ocidental, Itilia c Paises Baixos variou entre 
US$ 88 c IISS !16entre 1954/55 c 1967/68. Os preqos em outros parses da Europa 
Ocidental durantc esse mesino perfodo foram ainda mnais altos. Ver "World 
Demand Prospects for Wheat in 1980", Foreign Agriculture Economics Report, 
n.0 62 (Washington: USDA, 1970), pp. 163 e 164. Ady Raul da Silva aprescnla 
argunmento similar em "0 Prcqo do Trigo Nacional", A Lavoura (jan./fev. 1971), 
p. 28. 

Trigo: Produtdo, Prefos e Produtividade 343 



TABELA I 

Trigo: Area Cultivada,ProdurioNacional,ProdugaoMddia, Importagdes e Preos.Brasil,1962163 a 1971/72 

ImportagSes: John C. -McDonald, "Agricultural 
Tr.go, Salra 196/70, Minist5rio da Agricultura, p. 1. 

Ano 
Area 

(1.000 
hectares) 

ProdugAo 
Nacional 

(1.000 toni. 
mdtricas) 

Produg&o 
Mldia p/ 
hectare 

(kg) 

ImportagSes 
(1.000 ton. 
m~tricas) 

Prochgijo 
Nacional 
como % 
do total 

Prego
Nacional 
Nominal 
(Cr$/ton. 
mdtrica) 

Prego
Nacional 
Deflacio-
nado *** 
(Cr$/ton. 

Prego 
em D6ares 
(US$/ton. 
m6trica) 

mdtrica) 
1962/63... 
1963/64...
1964/65... 
1965/66... 
L,36/67... 
1Ei P."8... 
1968/69...
1969/70... 
1970/71... 
1971/72... 

258,2 
302,1 
300,5 
354,7 
385,0 
562,0 
845,7 

1.300,0 
1.810.0* 
2.210,0* 

303,4 
115,7 
250,5 
256,7 
333,5 
405,7 
765,1 

1.303,4 
1.734,5** 
2. 000,0* 

1.175 
383 
833 
724 
866 
721 
904 

1.004 
983* 
994* 

2.191 
2.175 
2.609 
1.876 
2.379 
2.434 
2.611 
2.362 
1.942 
1.689 

12,2 
5,1 
8,8 

12,0 
12,3 
14,3 
22,7 
35,6 
47,2 
54,2 

43,67 
73,00 

152,00 
209,99 
264,99 
316,99 
383,33 
450,00 
490,00 
546,66 

285,40 
288,50 
301,00 
292,05 
259,79 
249,59 
257,26 
248,61 
210,30 
188,50" 

111.97 
130.36 
117.83 
110.52 
119.90 
118.28 
110.47 
111.11 
107.22 
104.13 

FoNTs: Area, Produgiio e Produtividade: Anudrio EslafLstico do 
Situation Reports", Foreign Agricultural Service, Rio de Janeiro, I69 ePregos rominais: 1972;Trigo, Estudo do Custo de Produrao --. FECOTRIGO, Porto Alegre, 1971; Taxas: Aiddias anuais ponderadas decAmbio: Relatdrio1968, Banco do Brasil (p. 222) e Boletim do Banco Centraldo Brasil,outubro, 1971 (p. 197); lndice dos preeos agrlcolas por atacado usados como deflatores: de Conjuntura Econ6nzica, vol. 26, n.* 1, 1972, p. 82. 

* Estimado.
 

** Inclui somente o trigo comprado pelo Banco do Brasil.
* Prego nacional nominal deflacionado pelo indice de pregos por atacado para produtos agricolas. 



a infla 5o. Entretanto, o preo real, determinado pela deflaqfo dos 
preos nominais pelo indice de preos agricolas no atacado ou 
pela taxa de otmbio do d6lar, permaneceu relativarnente constante 
atd dois anos atrds, quando concou a cair. A irea cultivada corn 
trigo aumentou mais de oito vezes, a produ -io total multiplicou-se 
por oito, mas a produ ao por hectare pernianceu razoavelIete 
constante. Na safra ie 1971/72, a produiio caiu devido a cofldi bcs 
climiticas adversas e urea infesta'io de pulgfio. As importag5es que 
estavam a umn nivel de 2,0-2,6 milh6cs de toneladas coniearain a 
cair em 1970. A produ.iio nacional como una percentagem das 
necessidades nacionais elevou-se menos de 10% durante os priniciros 
anos do perfodo at6 o ponto em (ile o Pals 6 agora mais do que 
50% auto-suficiente. 

A produ 5o de soja no Estado do Rio Grande do Sul aumentou 
ie cerca (Ie 200.000 toncladas em principios da dicada ie 60 para 

mais de 700.000 toneladas em 1969.": A rela-io de complementarie
dade entre o trigo e a soja na produizao explica unia parte desse 
crescimento. Em 1968, duas regibes, Missbes c Planato MWdio, pro
duzirarn 50% do trigo cultivado no Estado c quase 40% da soja.4 

Volumes substanciais dIe crcdito t m sido concedidos aos planta
dores de trigo. Conforme se podc notar na Tabela 2, o Banco do 
Brasil, que 6 o banco que esti fornecendo a maior parte desse crC
dito no Rio Grande do Sul, mais que triplicou o nfimero de em
pr6stimos de custeio para o cultivo do trigo entre 1964 e 1970, en
quanto o valor deflacionado desses empr6stimos aumentou mais do 
que cinco vezes. 0 neimero de contratos de cr&lito para investimen
to aunentou mais de cinco vezes de 1966 a 1970, enquanto o valor 
deflacionado se clevou mais de oito vezes. As compras de tratores, que 
constituen uni dos mais importantes itens na categoria de inves
timento, foram financiados em nmnieros sempre crescentes. Aproxi
madamente 230 foram financiados em 1966, em compara .ao coin 
quase 2.000 ei 1970. 0 uso de fertilizantes aumcntou de 58.000 
toneladas usadas na safra (Ie 1965/66 para 384.000 toneladas esti
madas para 1971/72. ') 

1 lcpto. Estadual de Estatistica, Soja (RGS, 1971), p. 35 c Anudrio Estatistico 
do Rio Grn de do Sul (1970), p. 47. 

' Anudrio Estatisfico do Rio Grande do Sul (1919). 
Anudrio Esatitirodo Trigo, Sofra 1969/70 (Ministrio da Agriculitura), p. 1. 
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TABELA 2 
Cridito Concedido pelo Banco do Brasil aos Produtoresde Trigo no Rio Grande do Sul. 1964/1969 

Crdito para Custeio Crddito para Investinento*** 

Ano N. ° de Valor N.* de Valor 
contratos 
 contratos

Nominal Deflacionado* Nominal Deflacionado** 

(1.000 cruzeiros) (1.000 cruzeiros) 
1964 .................... 5.175 7.383 16.015 N.D. N.D. N.D.1965 .................... 
 4.624 15.899 21.990 N.D. N.D. N.D.1966 .................... 
 4.443 22.494 22.562 1.373 4.174 4.1871967 ................... .5.980 39.544 30.894 
 2.413 11.120 8.688 . 1968 .................... 
 7.921 65.519 41.207 3.546 22.465 15.129 . 1969.................. 
 11.789 117.051 60.964 5.689 52.868 27.5351970*.................. 
 16.158 202.532 86.552 

ft 6.670 84.790 36.235 

FONTE: J)ados nio publicados do Banco do Bratsil. 
6.2* At6 o fim de cuttubro. 

** Deflacionado pelo Indice Geral de Pregos, °Conjunlura Econ6inica, vol. 26, n. 1, janeiro 1972, p. 82.
 
- Segundo a definiqAo do Banco do Brasil, 
este inclui cr6dito agrfcola e pectuirio, para os quais urna parte do contrato deempr6,timo 6 usada para uma atividade relacionada corn o trigo. Inclui melhoramentos agricolas tais como esiolas, armaz6ns,silos, efetrificagio e irrigac~o; invastimentos em mnquinas .gricolas, incluindo tratores, colhedeiras. trilhadeiras, plantadeiras-semeadeiras; investiimentos em vetcuhs, incluindo caminhito, camiinhonete, carreta e recuperaqrto de vefculos; e outros itens diver;os. 



As cooperativas agrcolas contribuiram para o crescimento na pro
du 5io agrcola e foram beneficiadas por ele. A FECOTRIGO, fun
dada em 1958, tinha at6 fins d- 1966, 66 cooperativas afiliadas e 
116.000 cooperados. A capacidade (ie armazenamento des.sas coopera. 
tivas elevou-se a quase 2 milhibes de toneladas, com 200.000 tonela
das adicionais planejadas ou em constru i5o. A produ i5o de semen. 
te certificada de trigo subiu de 1,2 milh6es de sacas em 1968 para 
3,4 milh6es em 1970, sendo 95% produzidos pelas cooperativas. A 
Comissio de Sementes de Soja do Rio Grande do Sul foi criada em 
1969 e, em 1970, mats de 1,6 milh6es de sacas de sementes certifica. 
das foram produzidas, sendo que quase 90% (lessa quant ,iade cou. 
beram is cooperativas.' 

Apesar desses desenvolvimentos, dados agregados mostram uina 
estabilidade surpreendente em diversos aspectos da produo de tri
go no Brasil.7 Conforme mencionado acima, nio houve aumentos 
significativos na prot ito por liectare. Isso parece ser verdadeiro 
para todas as faixas de tarnanho de lavouras. As lavouras de cinco 
hectares ou menos e as de 100 a 5(10 hectares t~m tido produio 
acima da in&lia, consistentemente. A exC'eto principal ocorreu em 
1969/70 quando as lavouras de 50 hectares se mostraram uma di
visibo principal. Todas as lavouras acitna daquele tainanho tiveram 
produti;o acina 'da m&lia, e todas abaixo da(Juele nivel tiveram pro

ut&uao abaixo da nitdia. Aproxiiuiadaniente 55-65," da "irea e pro
du~fio tie trigo sio encontrados na categoria dos iproprictrios de 
terras e nio parece haver diferenpas significativas (ie rendimento 
entre proprietvirios e arrendatirios. Apesar do aumento no tso de 
cr~dito agricola, apenas 20-30%' das lavoutas silo financiados atravds 
de cr(dito.m Isto representa (i0-791,, da ;irca e prohtcaio totais. A apli
cafibo de fertilizantes por hectare foi de aproximaclamnnte 230 a 210 
kg por hectare no perfodo 1965/66 a 1969/70, coni exceii-o ide 1968/ 
69, quando cain para 165 kg. 1 aplicado em 20-40% das lavouras, 
que constituent 70-80% da ;irea plantad~a. Em seis das oito safras no 
periodo 1962/63 a 1969/70, o trigo adubado prodtziu mais que o 

0 	 Diversos Relatdrios da FECOTRIGO, Porto Alegre.
 
Anudrio Estatistico do Trigo: Safra 1969/70, pp. 1-5.
 

9 	 Isto poder. ser verificado comparando-se o au.'ento no cr&Iito de custeic 
do Banco do Brasil, Tabela 2, corn G aumento -irea de Trigo, Tabela 1. 
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nio.adubado. A diferenqa variou entre 3 e 14% m,is por hectare, 

exceto nas safras de 1962/63 e 1969/70 quando a diferenqa foi de 

mais de 30%. Cerca de 70% da Airea de trigo s~io mecanizados. Um 

setor que teve uma tendtncia distinta foi aquele da semente certi

ficada. Entre 1965/66 e 1969/70, a Area plantada corn sement,: certi

ficada aumentou continuamente de 62% para um total de 73%. As 

cooperativas forneceram 42% das sementes usadas em 1964/65, e 

essa propor io aumentou continuamente atd atingir 66% em 1969/70. 

Embora esses dados devam ser encarados corn cautela, eles levarn a 

acreditar que o principal efeito da politica brasileira do trigo foi 

expandir a produqio atrav6s de Area aumentada. 0 aumento no 

uso de sementes certificadas, fertilizantes e miquinas talvez ainda 

conduza a aurmentos na produ 5o, porin ainda nfio hi uma clara 

indicao desse fato. Isto no significa, necessariamente, quc esses in

sumos n~io tenham sido importantes ou xnecessirios. Talvez tenham 

mantido os rendimentos mdios A medida que a produfio se ex

pandia por regifes menos favor~iveis e agricultores inexperientes co. 
meqavam a plantar trigo pela primeira vez. A produtividade pode 
ter aumentado em algumas propriedades, enquanto o rendimento 
m~dio baixou, raz'o por que um ndinero cada vez maior de agri
cultores sem experi~ncia ou condi 6es para produzir um nivel ade
quado entrou no processo produtivo. 

2.2 - Rentabilidade e produtividade do trigo 

Tendo observado como o programa do trigo aumentou trio efetiva

mente a produqiio e estimulou muitas transforma 6es ao nfvel das 

propriedades individuais e comunidades rurais, 6 l6gico meditar 

sobre o seu futuro papel. Foi sugerido acima que a produ io au

mentou por causa dos preos elevados do trigo e do mercado estvel. 

Entretanto, conforme se nota na Tabela 1, o preo real do trigo 

estAi come~ando a cair. Ademais, c indice "Preos R'-cebidos pelos 

Agricultores", da Fundaqio Getulio Vargas, mostra que o preo do 
trigo nio aumnentou trio rapidamente em 1969 e 1970 quanto os pre
os dos produtos agricolas em geral. Os preqos da came bovina se 

distanciaram dos do trigo at6 meados da ddcada de 70, por~m desde 
lIse recupeirarm fortemente; em novembro, o indice provis6rio de 
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preqos para bovinos de corte foi de 296, em compara .io corn 229 
para o trigo.0 Se essas tendncias continuarem, a rentabilidade rela
tiva do trigo cairAi, corn efeitos potenciais sobre a produ iIo. Por 
esse motivo, urn projeto especial de pesquisa foi executado para ana
lisar o possivel impacto da continuac~o das mudanmas nos preos 
(dom~sticos) relativos para o trigo e came bovina. Uma sintese de 

tal projeto 6 a seguir apresentada. 
Esta pesquisa nfio tern por objetivo analisar o impacto das poli

ticas triticolas na economia brasileira. Este 6 um assunto que me
rece ser estudado e, inclusive, una tentativa de estimar os crustos e 
beneficios dessas politicas jAi foi realizado por Peter Knight, quc con
cluiu que, em 1967, o Brasil gastou dois d6lares em recursos internos 
para economizar urm d6lar na importa .io de trigo.10 Entretaito, essa 
anilise nfio considerot adequadamente os beneficios secundairios, tais 
como o crescimento e o desenvolvimento da economia do Rio Grande 
do Sul, resultantes cia expansiio da produ1I o triticola, o tremendo 
impacto sobre as comunidades rurais clas ,lreas triticolas, e o cresci
mento da inddstria tie insumos agricolas. 

3 - Impacto da mudanqa de prevos e teenologia
 
na produqo triticola
 

Corn o objetivo de avaliar o impacto de mudangas na politica de 
preqos sobre a produq.7o de trigo e outros produtos agricolas, utilizon
se um modelo de programa~go, atravs do qual tais mudangas fo
ram simuladas." Especificamente, os objetivos dessa pesquisa foram 
determinar a combinaqiio 6tima de atividades para propriedades 
agricolas especializadas na produ .io de trigo ou bovinos de corte, 

Ver colunas 264, 265 e 272. indices Recebidos pelos Agricidhores, Conjuntura 
Econdmica (Janeiro 1972), pp. 104-105. 

10 Peter T. Knight, Brazilian Agricultural Technology and Trade (New York: 
Praeger Publishers, 1971), p. 100. 

21 Uina discussao detalhada da mc(lologia, inodelo utilizado e dos resuhlados 
obtidos 6 encontracla em Joaquinm J. de C. Engler, Alternative Enterprise Combi
nations Under Various Price Policies on Wheat and Cattle Farms in Southern 
Brazil, Tese de Ph.D, (Ohio State University, 1971). 
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no Sul do Brasil, aos niveis correntes de preqos (1970/71) e a esta
bilidade dessa combina 5o sob mudanas simuladas nos preqos de 
trigo e gado bovino. 

A informa 5o b~isica utilizada neste estudo foi obtida em 1970/71 
atrav&s de entrevistas corn 430 agricultores, tcnicos, cooperativas e 
autoridades nas regi6es do Planalto Mddio e Miss6es, no Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Os Municipios de Carazinho, Nio.Me-Toque e S~o Borja foram se
lecionados para testar mais diretamente os efeitos das politicas de 
trigo porque experinentaram rilpid, transformaqio durante os 6tl. 
timos anos em conseqiincia da produq~o de trigo e soja. NDa
Me.Toque e Carazinho est5o localizados a mais de 300 km a no
roeste de Porto Alegre no planalto central conhecido como Planalto 
Mddio. A altitude varia entre 500 e 600 metros. Dados do IBRA 
para 1967 indicam que cada um desses municipios tem aproximada
mente 2.300 propriedades, das quais 25% tOm 10 hectares ou menos. 
Os dois municipios sfio altamente mecanizados e isso facilita a prdl
tica, muito difundida, do plantio de trigo e soja no mesmo ano e 
em seqfii.ncia. A rfipida expansio desses dois produtos tem reduzido 
a importfincia relativa da pecuAria e do milho na Area. 

Silo Borja, corn mais de 5.000 km 2, 6 um dos maiores municipios 
do Estado. t localizado na fronteira oeste com a Argentina e tern 
longa tradi§5o de criagiio de gado. Durante os 6iltimos 10 anos, 
tem-se classificado entre os sete ou oito maiores produtores de arroz. 
O trigo, a soja, e o girassol estuio sendo introduzidos rapidamente. 
Entretanto, as culturas de ver~io enfrentam severas limita§6es devido 

irregularidade das chuvas. Vinte e sete por cento das 2.500 pro. 
priedades agricolas t6m 10 hectares ou menos, por~m 25% ten entre 
100 e 1.000 hectares. A maior parte dos insurmos e produtos agricolas 
silo transportados por ferrovias, contrastando com os outros dois mu
nicipios, onde o meio mais comum de transporte 6 o caminhdo. 

O primeiro impacto observado nesses municipios 6, simplesmente, 
a expansio da produ§5o de trigo. Um total de 26.700 toneladas de 
trigo foram produzidas nesses tr~s riunicipios em 1962/63, em com
para ilo corn 107.800 toneladas em 1969/70 (ver Tabela 3). Entre
tanto, esse crescimento ripido nio foi suficiente para acompanhar o 
resto do Estado. Esses municfpios responderam por 15% da produ-
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io do Estado em 1963/64 e 1964/65, por~m essa proporio caiu 
para menos de 10% em 1969/70. S;io Borja classificou-se em segun
do lugar na produ iio total por municipio em 1969/70. Carazinho 
classificou-se em nono lugar e Nio-Me-Toque em d.cimo-terceiro. 
Entretanto, apenas N.io-Me-Toque teve urna produtividade acima 
da media do Estado. Aproximadamente 56% da Area total plantada 
com trigo em Carazinho o foi em terra pr6pria, 69% em Nfio-Me-
Toque eapenas 27% em Sio Borja. 

Em Niio-Me-Toque e Carazin'.o, 90-95% das terras plantadas corn 
trigo stio usadas para o plantio de soja no mesmo ano e ei seqiicncia, 
o que proporciona uni segunda fonte de renda agrfcola e distribui 
os custos da niodernizaio agricola pelas duas culturas. Entretanto, 
Sio Borja ainda nio conta coin urna segunda cultura bern estabe
lecida e o aumento da renda de trigo tev- que compensar as recentes 
quedas na rcntabilidade do arroz, linho e pectLAria, os quais expe
rimentaramn problemas de cornercializa fio nos 6iltiinos anos. 

Com os dados obtidos, foi desenvolvido o modelo de uma ern
presa agricola representativa da regiio. Esta fazenda representativa 
tern 220 hectares, dos quais 20 sao ocupados por construcaes, estra
das, matas e terra nio utiliz~ivel. Os 200 hectares que podem ser usa
dos produtivamente incluem 120 hectares de terra dJ boa qrali
dade, isto 6, que pode ser cultivada sem custo extra, 30 hectares de 
terra de qualidade mfdia, isto 6, que requer um custo extra de 
prepara 5o para ser cultivada e cujo rendimento 6 igual a 70% da
quele obtido na terra de boa qualidade. Os restantes 50 hectares nfio 
podern ser cultivados devido As suas condi 6es fisicas, que limitam 
seu uso A pastagem natural.' 2 

0 modelo de progrania ;io linear desenvolvido no estudo inclui: 

a) urna matriz de tecnologia, representando a estrutura Cie insumo 
produto da piodui;5o agticola e atividades de venda, investimento 
- cr~dito; b) uima estrutura de restrii6es, representando as limita-

Is Essc tamanho de eimpresa agricola 6 tambm usado pela FECOTRIGO en 
scalscstmos. Aproxima-se tambin da irea mndia cultivada corn trigo, usando 

accaviv: do, ou seja, 162 lctares, de acordo coin dados da Comiss5o Central 
de Levantamento c Fiscaliza"5o (las Safras Tritcolas, do Ministfrio da Agricultura, 

em 1969/70. 
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TABELA 3 

Produrodo trigo nos Municipiosde Carazinho,NJo-Me-Toque e 
Sdo Borja,Estado do Rio Grande do Sul. Safras 1962/63 a 1969170 

Ano 

Carazinho 

Area 

N.o de ProduqAo 
La- Hectares (ton.) 

vouras Total 

Nao-AMe-Toque 

Area 

N.0 de Produgiko 
La- Hectares (toil.) 

vouras Total 

Silo Borja 

Area 

N.0 de Produgo 
La- Hectares (ton.) 

vouras Total 

ProdugaoTotal. 

Como 
ProporVfo 

da Pr
dugqo no 

R. G. 
do Sul 

. 

% 
-

: 

1962/63 ............ 
1963164 ........... 
1964/65 ............ 
1965/66 ............ 
1966/67 ............ 
1967/68 ............ 
1968/69 ............ 
1969/70 ........... 
Aumento percentual

anual m&io*.... 

113 
12"2 
175 
217 
243 
338 
446 
631 

80,0 

3.105,5 
7.928,0 
9.523,5

11.228,3 
10.094,2 
15.261,3 
19.137,7 
31.660,5 

145,6 

4.926,5 
3.355,-
9.550,6
7.745,8 
9.829,6 

10.762,1 
17.770,2 
31.340,6 

90,9 

139 
229 
256 
344 
363 
370 
428 
614 

63,1 

2.719,0 
7.305,0 
7.534,5

10.518,5 
8.969,2 

10.925,8 
13.092,4 
16.194,7 

85,1 

4.237,9 
3.360,8 
6.485,2
7.878,5 
9.013,2 
6.769,1 

12.641,9 
18.672,0 

62,9 

146 
224 
264 
305 
352 
445 
538 
697 

68,2 

14.101,5 
20.707,0 
19.564,0
23.909,5 
25.917,3 
36.954,4 
42.361,8 

.56.761,0 

57,5 

17.551,8 
8.427,6-

19.442,2
18.107,4 
22.791,4 
24.259,2 
46.949,2 
57.840,4 

47,1 

9,7 
14,9 
15,3
14,2 
14,1 
12,3 
12,5 
9,9 

2 
FONTE: Anudrio Estatislico do Trigo, em diversos anos. 

Aumento total entre 1962/63 e 1969/70, dividido pelos sete anos. 



pamntos para preparo do solo (trator, arado, disco e plantadeira) e 
para a colheita (combinada automotriz). 0 cr6dito participa do mo
delo atrav~s de tr.s atividades: cr~dito para despesas gerais de ope
ra$go a uma taxa de juros de 17%; crdito para a compra de equipa. 
mento A taxa ie15%, e cr~dito para aquisi 5o de insumos modernos 
• taxa de 7%.13 Para suplementar o trabalho familiar, o modelo 
permite a contratai;o de trabalho assalariado. 

As restrii6es definindo as limita 6es na escolha das linhas de pro
dui;5o incluem a disponibilidade de terra, trabalho, recursos finan
ceiros e equipamento mecanizado. 0 lintite de cr~dito foi estimado 
endogenamente em 60% do valor bruto das vendas, sendo que o cr6
dito para aquisigIio de insumos modernos e investimento teve seu 
limite igual ao valor das compras desses itens. 

Com relagio ao equipamento mecanizado, duas situai6es foram 
consideradas no estudo. Em um caso, adimitiu-se que o agricultor 
nfo possui o equipamento necessirio Atprodu io de trigo, soja e 
outras culturas e para desenvolver estas atividades tern de investir 
em equipamento e pagar nfo apenas o custo variivel de opera 5o, 
mas tamb~m o custo fixo do capital investido (deprecia!io e juros). 
Esta situa 5o tem importdncia para as decis6es a longo prazo dos 
atuais e potenciais produtores de trigo e outras culturas. 0 outro 
caso 6 o do atual produtor de culturas que, a curto prazo (antes que 
seu aquipamento tenha de ser substituildo) tem somente que se 
preocupar corn os custos varifveis de operagio do equipamento. Ad
mitiu-se, neste caso, que o agricultor tenha duas unidades de equi
pamento para o preparo do solo e plantio e urma combinada para a 
colheita, o que lhe permite o cultivo de trigo e soja em seqii~ncia e 
na mesma Area. 

Como num periodo de transiqio aqueles agricultores que jA pos. 
suem equipamento mecanizado reagirio diferentemente daqueles 
que n~o possuem este equipamento, a anAllise que se segue irfi consi
derar explicitamente as conseqiincias de miudanias no preio do trigo 
e do gado bovino a longo prazo, para os atuais e potenciais produtores 
de trigo e a curto prazo para os atuais triticultores. 

' Essas taxas de juros forain as vigentes no ano do estudo cstabelecidas pelo 
Banco Central do Brasil. Ver Manual de Crddito Agricola (Rio dc Janeiro, 1970). 
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Cada uma das situa 6es acima foi analisada pelo modelo de pro
grama 5o linear a dois niveis de produtividade e corn ou senu atri. 
bui io de custo para o traballo familiar. Desde que a anilise mostrou 
que hi pequena diferena nos resultados com relagiio ao custo do 
trabalho familiar, a discussfio dos resultados serd centralizada no 
caso em que nao foi considerado o custo do trabalho familiar. 

3.1 - Atual combinagio 6tima de atividades 

A combina i5o 6tima de atividades * aquela que maximiza os rendi. 
mentos liquidos do agricultor para um dado conjunto de alterna
tivas de produ io e de disponibilidade de recursos. 

Aos niveis ,!e preos para insumos e produtos vigentes no ano agri. 
cola 1970/71, a combinag.io 6tima corresponde ao uso de toda a 
terra cultivvel corn trigo e soja, conforme pode ser observado na 
Tabela 4. Reaiente, este resultado representa a atual situaio (nas 
regi6es tritfcolas) no Rio Grande (10 Sul, onle uma mtudanqa dra
matica vem ocorrendo, corn os fazendeiros mudando da pecuiria 
tradicional para o trigo. Embora a pec-',iria melhorada seja mais 
rentvel que o sistema tradicional, os rendimentos provenientes da 
combina i;o trigo-soja forarn superiores As vantagens da pastagem 
artificial sobre a nativa, determinando ent~io aquela conbina 5o de 
atividades, como o 6timo uso da terra. 

Esta solutiio 6 vilida para todas as situa6es analisadas: a longo 
Ccurto prazo, para os atuais e potenciais produtores de trigo, mdio 
e alto nivel de prodtitividade, e considerando ou no o custo do 
trabalho familiar. A diferenga entre o ntiniero de animais criados nos 
dois niveis de produtividade 6 devida ao auniento na capacidade da 
pastagem natural ao nivel alto da produtividade, gragas ao pasto. 
reio rotativo num campo subdividido. 

Uma comparaqio entre os niveis m~dio (. alto de produtividade 
revela que o agricultor pode aumentar seu lucro usando mais fertili
zantes e outros insunios modernos e, taml6m, pelo aperfei~oanlento 
na administra .io da empresa agricola atrav6s de uma melhor orga. 
niza fio das opera 6es da fazenda. 
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TABE,. 4 

Combinafjo Ot.ma de Atividades e Rendimcnto Liquido para a 
Empresa Agricola Representativa, sob Dois Niveis de Produtihidade 

Regifo Triticola, Rio Grande do Sul, Brasil, 1970/71 

Rendimentos Uso da Terra Pecuria 
Lfquidos
 

S tUafo* por Hectare Trigo 
 Soja 	em Seqfincia Pastagem Bovinos de Corte Usando 
ao Trigo Natural Pastagem Natural

Cr$/ha Hectares Unidade Animal** 

Nfvel M6dio de Produtividade 

I............ 226,69 150 
 150 50 
II........... 359,43 150 	

20
 
150 50 20 

aNfvel Alto de Produtividade 
a I............ 247,12 150 150 50SII...... 	 25379,86 150 150 50 25 

I -	 Situagio a longo prazo, para os atuais e potenciais produtores de trigo (o custo de produgao inclui os custos fixos-depreciagiio e juros sobre o investimento em equipamento).aII - Situaqio a curto prazo, para os atuais produtores de trgo (o custo de produio inclui somente 
o 	 os custos varidveis).A determinag da unidade animal foi ba-zeada na composigAo do rebanho. 

a 



3.2 	 - Resposta da produoio triticola A mudanga 
de preos 

As respostas da produtl-to de trigo its inudantas no pre'o do produto 
sgo apresentadas nas Tabelas 5 e 6. Estes resultados foramn obtidos 
variando-se o preo (1o trigo e mantendo-se os demais constantes ao 
nivel vigente no ano agricola 1970/71. 

Para os atuais produtores, o preqo tie trigo pode decrescer cerca 
de 39% antes que ocorra qualqucr redu io na ;irea plantada. Maio. 
res redut6es tie preo l)rovocam rpidas niodifica .bes no tiso atual 
da terra, passando (to padrio trigo-soja para soja isoladamente e em 
forma competitiva corn trigo. Desde que os rendinientos da soja, 
descontados os custos vari;iveis, sio maiores do quc eS obtidos coin 
o gado, mesmo em pastagem inelhorada, a prodti o bovina nfio & 
aumentada. Resultados similares, a curto prazo, si(o encontrados pata 
os agricultores operando a ninivel mais alto de produtividade, ex
ceto que, a margem de decr6schno de pro antes de que ocorra nitu
dant~a na produti.o de trigo iretor, ou seja, "(7%, dada a major 
rentabilidade relativa da soja. Se o pre-o do trigo dcecrescer 45", ou 
mais, nada serd plantado deste cereal, pois os rendimentos da ativi
dade triticola seriio menores do que os custos vari;iveis. Verifica-se, 
assim, que, a curto prazo, os atuais produtores de trigo, pela redu

io de preo cio trigo a nfveis (1o mercado internacional, sero in-. 
centivados a mudar o uso de sua terra para soja. 

A longo prazo, a situa Do dos atuais produtores c1,trigo 6 se
melliante ;tdos produtores potenciais corn rela 5o dcecisfo sobre 

que ativiclades deverfio selecionar para sna einpresa, pois ainbos terto 
de considerar o custo envolvido coin a aquisi;io on sulstitiji ;io do 
equipamento mecanizado exigido pela cultura. 

Nesta sittia d(o e para os agricultores operando ao nivel mdio de 
produtividade, o decrescimo no preo do trigo antes que haja di
minui .io na producio de trigo 6 Hinitado a 16,o. Neste ponto torna
se mais lucrativo comprar soinente um conjunto de equipamento 
em vez de dois para preparafio da terra e,conseqiienteincnte, dimi
nuir a zirea cultivada corn trigo e dividir o plantio de soja em dois 
perlodos, on seja, uma parte em outubro, independente do trigo, e 
outra para ap6s a colheita do trigo e no terreno ocupado por este. 
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;A TABEL.A 5 

Combinaf6es Alternativas de Atividades sob MudanpasSimuladas no
 
Prevo de Trigo. Regido Triticola, Rio Grar'de do Sul, 1970171
 

Nivel Mdio de Produtividade 

Uso da Terra 

Prego do Trigo Rendimento Soja
Lfquido 

% de Cr$ por por Hectare Trigo Em Se- Indepen- Patagem
Decrscimo Tonelada (Cr$/ha) qu~ncia dente Natural 

ao Trigo ao Trigo 

Hectares 

Curto Prazo 

490 359,48 150 150 50 

39 300 222,91 137 137 13 50 

41 290 217,13 111 111 39 50 

43 280 215,27 10 10 140 50 

45 270 215,27 150 50 


aLongo Prazo 

490 226,69 150 150 50

16 410 169,49 89 89 61 50 

43 280 117,22 70 70 80 50 

49 250 108,37 70 80 50 


* A unidade animal foi determinada de acordo corn a compoz:'Ao do rebanho. 

Peculria 

Bovinos de Corte
 
Usando Pastagem
 

Natural
 

Unidade Animal* 

20
 
20
 
20
 
20
 
20
 

20
 
20
 
20
 
20
 



TABELA 6 
Combina 6es Alternativas de Atividades sob Mudanfas Simuladas no 

Preo de Trigo. Regido Triticola, Rio Grande do Sul, 1970/71 

Nivel Alto de Produtividade 

Uso da Terra Pecuiria 

Bovinos de Corte 
ftPreqo do Trigo Seja Pastagem Usando Pastagemltendimento 

Lfquido Na
c- de Cr$ por por Hectare Trigo Em Se- Inde- tural Ver~o 

1)ecrscimo Tonelada (Cr$/ha) quncia pendente Na- VerAo II- Na- e de e de 
ao Trigo do Trigo tural verno tural In- In-

Q verno verno 

Hectares Unidade Animal 

Curto Prazo 

490 379,80 150 150 50 25 
37 310 221,24 110 110 40 50 25 
39 300 216,45 49 49 101 50 25 
41 290 215,92 150 50 25 

Longo Prazo 

490 247,12 150 150 50 25 
18 400 169,51 89 89 61 50 25 
24 370 155,90 50 100 50 47 173 

A A unidade animal foi dtcrrminada de acordo com a composi~5o do rebanho. 



Um decr~scimo de 43% no preo do trigo diminuirA aindz mais a 
irea em trigo, pois a este nivel de preqos a soja independente torna

se a atividade mais lucrativa e tern sua Area cultivada maximizada, 

Finalmente, se o preqo do trigo decrescer 49%, ficando pr6ximo 
ao nivel de preqos no mercado internacional, o trigo nio ser, culti
vado, pois os rendimentos serio insuficientes para pagar os custos 
varihveis. Se o agricultor fizer um investimento em equipamento 
mecanizado, ele o usarA somente para soja, embora tenha capacida
de para produzir trigo. Isto 6 consistente com a presente situa .o, 
pois o rendimento m~dio do trigo no Brasil 6 ao redor de 1.000 kg 
por hectare, muito baixo quando comparado corn aqueles obtidos 
por alguns outros pafseF produtores. 

Para os agricuhores operando a um nfvel mais alto de produtivi
dade do que a unklia, um decrdscimo de 18% no preqo de trigo limi
tarA a irea corn este cereal "rquela possivel de ser cultivada com 
somente urn trator, respectivo equipamento e uma combirnada. A 
Area com soja serdi a mesma, por6m esta cultura serA plantada em 
dois periodos devido Atlimitada capacidade do equipamento. A este 
nivel de preqos os rendimentos do trigo e da soja n5o s~o suficientes 
para suportar o investimento em equipamento necesstirio para o uso 
mais intensivo da terra, ou seja, completo double cropping, e ape
nas 60% da terra seriam cultivados o ano todo (double cropped). 
Um decr~scimo de 24% no preqo do trigo tornaria esta cultura e a 
soja, em qualquer combinaq.io, menos lucrativa do que o uso da 
terra para pecuiria em pastagem melhorada. Neste prqo toda terra 
cultivfivel seria usada para pastagem melhorada, e a longo prazo a 
transi§i5o seria de pecuiria extensiva, em pastagem natural, para ima 
pecuiria meliorada, em pastagem artificial, incluindo gramineas de 
ver5o e de inverno. 

Como esperado, os rendimentos liquidos por hectare decrescem A 
medida que o preqo do trigo 6 reduzido. 

Tendo presente as limita 6es deste tipo de anilise, pode-se con
cluir, do ponto de vista de politica, que se o Governo brasileiro de
seja manter ou aurmentar a presente prodtuqao de trigo, e ainda re
duzir o incentivo de preos, ele serfi restringido, dependendo da pro
dutividade, a decrfscimos do preqo minimo entre 35 a 40% no curto 

prazo, e entre 15 a 20°-' no longo prazo. Entretanto, tais mudan~as 
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somente poder.io ser realizadas com uma reduo substancial na 
margem de lucro e renda agricola dos atuais e potenciais produtos 
de trigo. 

Institui 6es brasileiras de pesquisa estio expandindu rapidamente 
suas pesquisas visando ao desenvolvimento de variedades melliora. 
das de trigo. 0 sucesso destas pesquisas na obtenq'io de variedades 
capazes de usar, eficientemente, niveis mais altos de fertilizantes, 
assim como outras prfiticas culturais que reduzani o custo de produ
5o, irfi alterar as conclus6es anteriores. 

3.3 	- Resposta da produqio bovina a inudangas 
de pregos 

Uma anfilise da coribina 5o de atividades sob mudanqas simuladas 
no preqo de bovinos (ie corte mostrou resultados consistentes corn 
aqueles obtidos atrav6s tie inudanqas no preo do trigo. 

A produ~iio bovina dificilnente deslocardi o atual padr.Io de tiso 
da terra, dedicado a trigo e soja, a n5o ser que a proclutividade bo. 
vina seja aumentada pela conversaio do atual sistema extensivo para 
urn intensivo, utilizando pastagem melhorada. 

Os resultados de varia 6cs simuladas nos preos die bovinos siio 
apresentados nas Tabelas 7 e 8. 

Para os atuais produtores de trigo e a curto prazo, seria necessa. 
rio aumento die 220% no preCo corrente de bovinos em 1970/71, 
para que esta atividade losse atunentada. Se a produtividade boviia 
fosse aumentada, unia eleva 5o de 56% seria suficiente para aumen
tar esta atividade pecuiria. 

A longo prazo, a participa-5o bovina sCria aumentada se o pre. 
o deste produto fosse elevado, rCspectivamente, de 152% C 30% 

para os produtores operando ao nivel m&Iio Calto de produtividade. 

Deste modo, para tornar a atividade bovina competitiva, tuna 
forma consiste em aumentar sua produtividade atrav~s de unia ro
taciio de pastagem C, acina de tulo, pela introduato de gramineas 
de inverno, que suplemente a alimenta io dos animais, evitando unea 
perda pronunciada do peso durante o inverno, o que acontece corn 
o gado em pastagem natural ou mesnio pastagei melhorada de verio. 
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TABELA 7 

Combinaf6es Alternativas de Atividades sob Mudanfas Simuladas 
no Preo de Bovinos. Regijo Triticola, Rio Grande do Sul, 

Brasil,1970/71 

Nivel MtWdio de Produtividade 

Pre~o de Bovino Uso da Terra Pecudria 

Soja em Pastagem Bovinos em Pastagem 
Cr$ por 100 kg Trigo Seqfl~ncia 

% de de Peso Vivo ao Trigo Natural VerAo Natural VerAo 
Aumento de Novilho 

Hectares Unidrde Animal* 

Curto Prazo 

120,00 150 150 50 20 
220 384,00 131 131 50 19 20 14 
222 386,4(' 99 99 50 51 20 39 
226 391,20 81 81 50 69 20 52 
230 396,00 50 150 20 113 

2 Longo Prazo 

,4 120,00 150 150 50 20 
152 302,00 50 150 20 113 

* A determinao da unidade animal foi bascada na composig&o do rebanho. 



Ii TABELA 8
 

Combinaf6es Alternalivas de Atividades sob Mudan§as Simuladas 
no Prero de Bovinos. Regido Triticola, Rio Grande do Sul, 

Brasil, 1970/71 

Nivel Alto de Produtividade 

Preqo do Bovino Uso da Terra Pecudria 

Soja em Pastagem Bovinos em Pastagemr-SeqUncia
% do Cr$ por 100 kg Trigo ao Trigo Natural e Verao e . Amento de Peso Vivo Natural Verao Inverno Natural Inverno Inverno 

de Novilho 
lectares 
 Unidade Animal* 

Curto Prazo 
120,00 150 150 50 25
56 187,20 133 133 50 
 17 4762 194,40 84 84 50 37 29 
 47 6664 196,00 40 40 50 70 40 
 47 13166 199,20 
 50 100 50 47 173 

Longo Prazo
 

120,00 150 150 50 
 2530 156,00 
 50 100 50 47 173 

* A determinagfo da unidade animal foi baseada na composigAo do rebanho. 



A outra forma de tornar a pecuflria competitiva corn o trigo e a 
soja, atravds do aumento de preqo, exige que a mesma seja ex. 
tensa, requerendo um programa de subsdio de custo muito mais 
elevado que o atual subsidio ao trigo. 

4 - Impacto das mudangas de preos do trigo no 
uso do trabalho e cr dito 

Uma anAlise preliminar do uso do fator trabalho, para a empresa 
agricola representativa, nas condi 6es correntes de uso da terra, mos
trou que existe um padrfio estacional marcante, corn escassez de 
mio-de-obra durance os meses de maio e junho, quando o trigo 6 
plantado, e em noverr 'ro-dezembro, quando aquele cereal 6 colhido 
e a terra preparada para o plantio de soja. Durante esses meses, 
trabalhadores de fora da propriedade sio contratados para suple
mentar o trabalho familiar. Em outros meses, entretanto (juiho
outubro, janeiro-fevereiro), o trabalro familiar nio 6 usado de acordo 
corn sua disponibilidade. Desta forma, urna escassez e desemprego 
estacional caracterizam o atual padrfio de produ io. 

Quando o preo do trigo (lecresce e a soja torna-se mais lucrativa 
hA1 uma mudan~a estrutural no uso da m.io-de-obra. A quantidade 
tctal de trabalho utilizado no ano decresce, embora, durante o pe
riodo de plantio da soja (setembro-outubro) haja um aumento subs
tancial, requerendo a contrata ;io de pessoal extra. 0 emprego de
cresce bastante duraite os meses de maio, junho, novembro e de
zembro. 

A longo prazo e operando a um nivel de produtividade superior A 
media, o emprego total decresce quando hAi transiqio de trigo para a 
pecudria. Embora haja declinio no emprego total, a pecudria oferece 
major uniforinidade de emprego quando se consideram todos os 
meses no ano. 

Uma andlise tamb~m preliminar do impacto das mudangas no 
prego do trigo em relaq~o ao uso (lo crdito mostrou que, a curto 
prazo, este insumo n.o era muito sensivel Aquelas mudanmas, princi
palmente o cr~dito para a aquisiqio de insumos modernos. Somente 
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a longo prazo, quando i, transiqiio de trigo para soja (no nivel 
mddio de produtividade) e de trigo para a pecuiria (no nivel alto 
de produtividade) 6 que o crdito reage mais a mudanqas no preqo 
do trigo. 

Considerando o problema relacionado ao crdito institucional sub
sidiado a taxas de juro real negativas, anilises paraidtricas adicio. 
nais sobre o custo do cr~dito paa a compra de insurmos modernos 
revelaram que aos preos correntes (1970/71) dos insumos e produ
tos, a taxa interna de retorno ao cr~dito era tal que os emprstimos 
nao declinaram mesmo quando a taxa nominal de juros foi elevada 
a 40%. Isto fornece alguna evid~ncia ii controvdrsia (de pie o cr& 
dito no Brasil tem urm custo muito baixo, e que as taxas nominais 
de juros podem ser elevadas do atual nivel de 7% para niveis mais 
altos sem afetar o nivel de emprdstimos. Isto traria a taxa nominal ie 
juros pr6xima ,t taxa de retorno do capital, em uma situa iAo infla
cionAria.14 

5 - Algumas considera 6es para politica 
econ6mica 

Em rela5o As consideraq6es de or lern politico-econ6mica provin
das desse estudo, deve ser enfatizado que a natureza das conclus6es 
s~o, na melhor das hip6teses, tentativas. As principais concluses 
podem ser sumariadas como se segue: 

1) Aos atuais niveis de preos (1970/71) e de produtividade, urm 
padr~o intensivo de agricultura com trigo, seguido de soja, 6 o mais 
rentlvel. A esses preqos a transi io de gado de corte criado exten
sivamente seria para a agricultura mecanizada, conforme se vei 
observando na regi~o. Muito embora o preo minimo interno do 
trigo possa ser reduzido (le 35 a 40% no curto prazo e de 15 a 20% 
no longo prazo sem que haja mudanfas na produqiio regional do 
cereal, tais mudanqas reduziriam substancialmente os retornos 11

" Essa 6 precisamente a recomenda 5o de Dale W. Adams em "Agricultural 
Credit in Latin America: A Critical Review of External Funding Policy", Atte
rican Journal of Agricultural Economics, vol. 53, n.0 2 (maio, 1971), p. 160. 
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6es dos recursos fisicor, e financeiros; e c) ura fun 5o objetiva 
medindo os rendimentos lfquidos da venda da produfio, o custo de 
insumos comprados e um custo de investimento baseado na de. 
preciaqiio do investimento. Os preos dos produtos e dos insumos c 
as taxas de juros silo considerados ex6gtnos no modelo e correspon
dem aos valores correntes em 1970/71. 

As atividades produtivas consideradas n~o modelo sito a produtiio 
e a venda de trigo, soja, milho, arroz, pastagem natural, pastagem 
semiperene de veriio, pastagem anual de invcrno, bovinos de corte 
e sutnos. Trigo e soja silo as cultura5 mais comuns da regiio. 0 trigo 
6 plantado no inverno e a soja normalmente semeada no outono. 
Nas Areas triticolas (1o Rio Grande do Sul, por6m, a soja 6 muitas 
vezes plantada ap6s a colheita do trigo e na mesma Area deste. Como 
a colheita do trigo estende-se pelo periodo 6timo de plantio da 
soja, esta sofre unia redu iio de aproximadamente 30% em seu ren. 
dimento quando semeada em seqii ncia ao trigo. Para analisar o 
potencial total da soja, duas atividades foram consideradas no mo
delo para esta cultura: soja em seqfiincia oti complementar ao trigo, 
e soja isolada ou independente do trigo. 

Todas as atividades produtivas, com excCio da pastagem de in. 
verno, foram consideradas em dois niveis de produtividade, refie
tindo diferenpas no nivel le adlministraq.5o. 0 nivel "m~dio" cle pro
dutividade corresponde ?ipresente situaqi.o mdia de uso de insumos 
e rendimento (para o trigo o rendimento atribufdo foi de 1.020 kg/ 
hectare). 0 ntvel "alto" le produtividade inclui uso maior dIe in
sumos modernos, como fertilizantes, calcArio, sementes selecionadas, 
menor taxa de mortalidade do gado, melhor controle de doenqas, 
prdticas culturais melhoradas, rota-io de pastagem, melhor organi
za 5o das operaqoes agricolas, e uni conseqijente aumento de pro
dutividade (para o trigo atribui-se um rendimento de 1.260 kg por 
hectare). A pastagem anual de inverno foi considerada apenas no 
nivel "alto", por ser urm melhoramento na atividade pecuiria, suple
mentando as outras pastagens durante a estaq.io fria quando suas 
produv;es de nutrientes decrescem bastante. Atividades intermedi
rias permitem o uso (demilho e pastagem na produqfio pectuiria e a 
conversiao d*aArea de pastagem naturl em pastagen cultivada. As 
atividades de investimento incluem a aquisiqio de maquinas e equi-
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quidos por unidade de Area e a renda dos produtores de trigo. Mais 

ainda, uma redu 5o nos preqos a niveis de mercado internacional do 
trigo tornaria a produgio de trigo n~o mais vantajosa, tanto no curto 
como no longo prazo, dado os atuais niveis de produtividade, bem 
como a niveis pouco mais elevados. Antes que a produgiio brasileira 
de trigo possa competir no mercado internacional, os rendimentos 
teriam que ser substancialmente elevados, comparados aos atuais ni
veis. 0 maior uso de insumos modernos e a introdu 5o de varieda
des de alto rendimento adaptado s condi 6es de solo e clima do 
Brasil devem ser considerados como uria possfvel soluq~io para tal 

problema. S~rias consideraq6es devern ser feitas quando (o plane
jamento de politicas que visein a incrementar o rendimento cultural 

do trigo no Brasil, que atualmente 6 menor que os rendimentos oh
tidos em alguns ou',s palses. 

2) A menos que a produtividade dto gado de corte seja aumenta
da pela substituyiio de criaq6es extensivas em pastos naturais, por 
cria 6es intensivas em pastos nielhorados, tal atividade nio poderA 
competir corn sucesso com a agricultura mecanizada, mesmo que os 

preqos do trigo fossem reduzidos. Aumentos nos preqos internos do 
bovino, sem que se eleve a produtividade do rebanho, deveriam ser 
da ordem de 250 a 300% para que tal atividade pudesse competir 

com as outras consideradas. Tal eleva$iio do preo necessitaria de 
um programa de suporte de preo que seria muito mais oneroso do 

que o atual programa do trigo. 

3) A recente substituiqfo da pectuiria extensiva pela agricultura 

intensiva resultou em um aumento no total de emprego, embora 
com um alto grau de sazonalidade, a qual seria menor corn a cria io 

- de bovinos, que se caracteriza por urna demanda de mfio-de-obra mais 

homog/nea ao longo do ano. 

4) A insensitividade da demp.nda para cr~dito a mudanqas a curto 
prazo na taxa de juros sugere que o cr~dito 6 um recurso substan. 
cialmente barato. Uma anilise mais detalliada se faz necessfiria para 
se verificar ate que ponto a taxa de juros pode ser incrementada, 
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sern provocar modifica 6es nos atuais padr6es (ieprodufio, de modo 
a trazer tais taxas a um nfvel mais pr6ximo da taxa interna de re
torno do crddito na produ io das culturas da regiiio. 

6 - Futuras pesquisas 

Pesquisas adicionais relacionadas corn o impacto de mudan~as de 
preos sobre o programa brasileiro de produg;io de trigo justificam
se em vista das recentes rnudanias nos preqos de trigo, soja C gado 
bovino. Estas pesquisas deven procurar estimar qual o preqo re
querido para estimular a produ i5o triticola cm bases eficientes e see 
desestimular a produ;iio pecmiria, a qual pode gerar divisas para o 
Pais atrav~s da exporta-iio. f- necess-irio investigar as possibilidades 
de exporta 5o de carne e suas rela 6es corn a importag.io de trigo. 
-Outros parses, como o Mkxico e a India, t~m sido bem sucedidos 
em seus programas de aurnentar rapidamente a produtividade do tri. 
go atrav~s de variedades nielloradas. Diversas instituigies brasileiras 
e internacionais estfio presentemente conduzindo um programa de 
pesquisas visando a obter variedades mais produtivas de trigo, adap
tadas Aks nossas condibes Iesolo e clima. t necessfrio investigar quais 
serfio os retornos sociais provenientes do aceleramento desse programa 
atrav6s do aumento de recursos para essas pesquisas. 

A atual regifio triticola do Sul do Brasil aprescnta propriedades 
agricolas de diferentes tarnanhos, e 6 de se esperar que elas reajam 
de forma diferente corn rela iio a urna s~rie de situa bes. Assirn: a) 
propriedades maiores, corn maiores rendas, geram maior poupan~a; 
por isto, trm mais possibilidades de autofinanciamento e por possuir 
major patrim6nio tenm tamb6ni maior possibilidade ieobter crdlito; 
b) diferenas no tanianho da propriedade podem implicar difercnte 
uso dos fatores terra, trabalho a maquinaria; c) propricdades de 

diferentes tamanhos apresentam diferen~as no acesso ao mercado e 
na capacidade empresarial, respondendo diferentemente A ado&io de 
tecnologia e aceita&io de maiores riscos. Por estas raz~es, pesquisas 
devem ser realizadas incorporando especificamente diferentes tama
nhos de propriedades, a fim de testar as raz~cs que explicam diferen. 
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tes respostas a mudanqas de politica e de mercado, assimi como as 
diferen~as nos padr~es de produqgo, consumo, investimento e for
mac5o de capital. 15 

w Resultados preliminares de urea pesquisa deste tipo, e em andamento, podemn 
ser encontrados em Choong Y. Ain: "A Recursive Programming Model of Agri
cultural Development with Farm Size Decomposition: A Case Study of Southern 
Brazil", Economics and Soriology Occasional Paper, n.0 44 (Columbus, Ohio, 
USA: Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, Ohio State 
University, 1971). 
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