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1. INTRODligAO 

A aqao desenvolvida pelos Centros de Pesquisas, como o da 

Comissao Executiva do Piano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), 

orgao do Governo Federal responsavel pela politica cacaueira do 

Brasil, geralmente e bem recebida pelos agricultores, por sua 

contribuiqao potencial para o aumento das receitas liquidas. A 
introducao de nova tecnologia faz com que a curva de oferta se 

desloque para a direita e, se o prego recebido pelo produtor, assim 
como os preqos dos insumos, permanecem constantes, e de se 

esperar um aumento nos ganhos liquidos(1). Da mesma maneira, 

os consumidores podem ter um ganho consideravel se o pre(;o do 

produto cai em consequencia do aumento da produqao. 

(*) Os autores agradecem as sugestoes e criticas feitas por Tulio Barbosa, 
Evonir B. Oliveira, G. Edward Schuh e Antonio Teixeira Filho, estan- 
do eximidos, logioamente, de qualquer erro ou omissao no trabalho. 
Arti go apresentado no I Encx>ntro Tecnico sobre Agricultura (ANPEC/ 
FIFE/SOBER). 

(**) Os Autores sao respectivamente, da Universidade de Brasilia e CE- 
PLAC, Divisao de Bconomia. 

(1) As vezes a introducao de nova tecnologia pods ser «regressiva», no 
sentido de deixar certos grupos de agricultores em pior situaqao eco- 
nomica [23]. 
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Essas pesquisas, entretanto, sao desenvolvidas por meio de 

recursos que a sociedade poderia estar usando em alguma outra 

atividade economica, cujo retorno social poderia ser bem consi- 
deravel; pod exemplo, construqao de estradas, escolas e outros, o 

que implica que, quando a sociedade dedica seus recursos a 
pesquisa, nao se deve avaliar apenas o acrescimo na produtivi- 

dade fisica ou o ganho liquido dos produtores, mas tambem seu 

retorno economico social. E este nao esta so em funcao dos 

custos fixos e variaveis dedicados a pesquisa e extensao, mas 

tambem do grau de utilizaQao das novas tecnicas por parte dos 

agricultores e das condiqoes do mercado do produto. 

O presente estudo tern por objetivo geral fazer uma avaliaqao 

cconomica dos ganhos sociais originarios da pesquisa e extensao 

agricola em cacau, para o Brasil, no periodo de 1923 a 1985. 
Especificamente, pretende-se estimar a taxa social de retorno 

ex-post de pesquisa e extensao agricola em cacau para: i. o 

periodo de 1923 a 1974; e ii. o periodo de 1958 a 1985, conside- 

rando apenas os recursos alocados pela CEPLAC, com uma 

projeqao de adogao gradativa de nova tecnologia a partir de 1974. 

Esta e mais uma contribui<;ao empirica sobre avaliaqao 
ex-post da pesquisa e extensao agricola. Em geral, a metodo- 

logia seguida e similar a utilizada por outros autores (Griliches, 
Peterson, Ayer e Schuh), com alguma modificaqao na mensu- 

raqao dos ganhos liquidos originados pela geraqao e divulga<;ao 

de novas tecnologias. Este e o ponto diferencial das outras pes- 
quisas, devido a que, para o caso do cacau e para o periodo em 

estudo, a nova tecnologia refere-se a introduqao de pacotes tecno- 

Jogicos mais que ao caso de introduqao de novas sementes (para 

este caso, v. [14] e [3]). Estes autores aceitam, implicitamente, 

o carater de tecnologia neutra da semente melhorada. Neste 
estudo, entretanto, aceita-se a priori que a introdu^ao de novos 

pacotes tecnologicos, definidos como a combina(;ao otima de 

insumos tradicionais e/ou novos, pode motivar um uso intensive 

de fatores diferentes, dependendo obviamente dos preqos rela- 

tives dos fatores e do produto. 

O aumento da produtividade provem de duas fontes funda- 

mentais: i. a geradora das novas tecnicas, neste caso o Centro 

de Pesquisa da CEPLAC; e ii. o difusor destas tecnicas, no caso o 
Serviqo de Extensao da CEPLAC. O serviqo de extensao tambem 

deve ser incluido na avalia(;ao, porque as tecnicas nao chegam aos 
cacauicultores na linguagem cientifica. Num estudo mais amplo 

esta avaliaQao deveria ser feita nao so no sentido ex-post, men- 
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surando os ganhos nos ultimos anos, como tambem no sentido 
ex-ante, embora este ultimo aspecto seja um dos dois mais difi- 

ceis e em pesquisa economica. 

Nos paises menos desenvolvidos, a pesquisa referente a pro- 

dutos de exportaqao nao tern sido muito intensificada, concen- 

trando-se maior aten^ao e recursos em produtos de consume 
interne. Os investimentos em pesquisa de produtos de expor- 

tagao nao necessitam ser evitados, porque estes podem gerar bene- 

ficios substanciais (V [3]). Com efeito, nesta mesma linha de 

raciocinio, outros economistas enfatizam que, no caso de con- 

correncia perfeita e para uma economia aberta, os ganhos sociais 
da introduqao de tecnologia quimico-biologica iriam diretamente 

para os agricultores e os consumidores tambem se beneficiariam 

pelo multiplicador de importaQoes(2) Para o caso do Brasil, o 

cacau desempenha relevante papel como gerador de divisas, pelo 

seu carater de produto de exportacao. Estima-se que somente 3% 

da produ^ao brasileira sao consumidos internamente, por nao 

estar o brasileiro habituado a consumir chocolate [9]. Entre- 

ranto, as exportaqoes brasileiras representavam 11% das expor- 

ta(;oes mundiais, no quinquenio 1965/69, por onde nao se pode 

aceitar facilmente que o Brasil atue como tomador de preqos no 
mercado internacional. 

Finalmente, cumpre salientar que o aumento da produti- 

vidade do cacau poderia eventualmente motivar a absor^ao de 
maior quantidade de mao-de-obra, em face das caracteristicas 

peculiares da cultura, evitando, em parte, o exodo rural. Isso, 
iogicamente, dependera da elasticidade de substituiqao de mao- 

de-obra por capital e da elasticidade da procura final do produto. 

?. EVOLUCAO DA PESQUISA E EXTENSAO NA 

REGIAO CACAUEIRA 

Os primeiros trabalhos experimentais com o cacau, condu- 

zidos no Brasil, remontam a 1923, epoca em que foi criada a 

primeira Esta^ao Experimental, localizada no municipio de 

(2) Esta situagao geralmente nao acontece para o caso de economias fe- 
chadas, onde o aumento de produgao pode motivar, pelo mecanismo, 
de mercado, transferencia de renda dos produtores para os consumi- 
dores [5]. Tambem o governo pode transferir renda de um setor pa- 
ra outro at raves de pollticas restritivas no setor externo e impostos 
inter nos. 
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Uruguca (conhecido naquela epoca por Agua Preta), situado na 

Zona Fisiografica Cacaueira da Bahia. Por diversos motivos 

esta estaqao so esteve efetivamente envolvida em pesquisa no 

penodo de 1932 a 1940. Nem todos os campos relacionados com 

experimenta^ao de cacau foram trabalhados, tendo-se desenvol- 

vido pesquisa somente nos campos da entomologia, genetica. 

beneficiamento e praticas culturais. Outras estaqoes experimen- 
tais localizadas em Juqari, Bahia e Linhares, no estado de Espi- 

rito Santo, executaram trabalhos de seleqao e propaga^ao de 
material genetico melhorado, na decada de 50 [9]. 

Em 1963, a CEPLAC criou o Centro de Pesquisa do Cacau 

(CEPEC), cabendo-lhe a responsabilidade de continuar, ampliar 

e elaborar novas pesquisas, a fim de solucionar os problemas da 
cacauicultura e possibilitar aos empresarios o uso, com maxima 

eficiencia, dos fatores de produgao e a obtenqao de um produto 

de melhor qualidade [20]. 

O estudo das pragas entomologicas do cacaueiro, que provo- 
cam um decrescimo na produ(;ao, estimado em 20% [13], assim 

como o controle a ^podridao parda", no campo fitopatologico 

(Phythophthora palmovora), foram duas areas muito desenvol- 
vidas pelo CEPEC. Segundo a FAO, estima-se uma perda de 20 

a 25% na produ^ao, provocada pela "podridao parda" dos frutos, 

na Bahia [17]. 

Os resultados obtidos com experimentos instalados em vinte 

e uma plantaqoes de cacaueiro safreiros, no ano agricola de 1964, 

para avaliar a influencia dos tratos culturais, das medidas fitos- 
sanitarias e da fertilizaqao na presenqa e ausencia de sombreamen- 

to, revelaram aumentos na produqao da ordem de 39%, em 1965, 

e 80%, em 1966, quando se realizaram simultaneamente a aplica- 
Q.ao de fertilizantes e a remoqao total do' sombreamento. Experi- 

mentos com aduba<;ao, sem o raleamento das arvoires de sombra, 

nos anos ja citados, resultaram em incrementos da ordem de 5,9 

e 13,8%, respectivamente. Por outro lado, nas areas em que se 
procedeu a remogao das arvores de sombra, sem contudo aplicar 

o fertilizante, obtiveram-se aumentos de 20 e 40% nos dois anos 
mencionados [8]. 

As produQoes globais obtidas nessas areas experimentais, no 

periodo de dez anos, quando se aplicou a tecnica moderna preco- 
nizada para a lavoura cacaueira, foram, em termos de medias 
anuais, de 1.680 quilos de cacau comercial, o que equivale a tres 
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vezes a media de produ^ao do Sul da Bahia. O desempenho de 

todas as areas experimentais revelou acrescimos consideraveis na 

Drodugao de cacau. 

Finalmente, dentre os enormes problemas com que se de- 

fronta a lavoura cacaueira, merecem destaque especial qs rela- 
cionados com a produ(;ao de sementes, dado que o sucesso das 

tiovas plantaqoes, oriundas do plantio de novas areas ou de areas 

renovadas, depende primordialmente de sua boa qualidade. Para 

solucionar este problema, os geneticistas ficam encarregados de 

produzir materiais botanicos de superior qualidade. As pesqui- 

sas conduzidas pela equipe de genetica do CEPEC tern alcanqa- 

do exitos relevantes, e atualmente os cacauicultores tern recebi- 

do do Departamento de Extensa© da CEPLAC sementes hibri- 

das que, nos campos experimentais do CEPEC, produziram mais 

de 1.000 kg de cacau seco por ha, aos 5 anos, e cerca de 1.500 
kg/ha, aos 6 anos, sendo que alguns hibridos de superior qualida- 

de chegaram a produzir ate 2.000 kg/ha em igual periodo 

(V [29]). 

As primeiras tentativas da transferencia de tecnicas para os 

agricultores comeqaram em 1954, quando foi criada a Junta de 

Combate as Pragas e Doengas do Cacaueiro, da Inspetoria de De- 

fesa Vegetal do Ministerio da Agricultura. A partir de entao, 
varias instituigoes colaboraram para que as tecnicas fossem fi- 

nalmente adotadas. 

No periodo de 1961 a 1963, a assistencia tecnica a lavoura 

foi prestada pela CEPLAC, efetuada por uma equipe tecnica 

contratada pelo Convenio CEPLAC-ICB [25]. Em 1964 a CE- 
PLAC criou o Departamento de Extensa© (DEPEX), visando di- 
vulgar e acelerar o processo de adogao das tecnicas pesquisadas 

nas empresas cacaueiras, a fim de aumentar a produtividade da 

lavoura e, em consequencia, a renda media [20]. A evolugao do 

programa de assistencia tecnica aos produtores de cacau mostra 

ds metas alcangadas nas diferentes praticas recomendadas pela 

CEPLAC (Tabela 2-1). 

O combate as pragas entomologicas foi a pratica mais usada 

durante o periodo de 1965/1974. Entretanto, por ser de custo 
operacional relativamente baixo e gerar beneficio estimado em 

torno de 20%, observou-se que a area maxima atingida foi de 

157.780 em 1974 (Tabela 2-1), representando 63% da area pro- 
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dutora de cacau da Bahia com capacidade de responder economi- 

camente as tecnicas modernas. Essa area e estimada em 

250.000 ha. 

Finalmente, visando avaliar os impactos na produ^ao brasi- 

leira de cacau, provocados pela ado^ao de tecnicas difundidas pelo 

DEPEX, compararam-se os volumes produzidos nas safras de 

1964/65 a 1968/69 e de 1969/70 a 1973/74 (Tabela 2-2). Obser- 

va-se que, nas safras do segundo quinquenio, quando houve maior 
aplicaqao das praticas agricolas preconizadas, produziram-se 216 

mil toneladas a mais que nas safras do quinquenio anterior, o que 

representa aumento anual de 43,2 mil toneladas aproxima- 

damente(3). 

3. MATERIAL E METODOS 

3.1. Modelo Conceptual 

As estimativas de retorno para a sociedade brasileira, resul- 

lante dos investimentos em pesquisas e extensao rural em cacau 

na Bahia, podem ser feitas avaliando a perda social que poderia 
ter ocorrido, se as tecnicas geradas pela pesquisa e transferidas 

aos cacauicultores pela extensao rural nao houvessem sido 

adotadas. 

Estudos empiricos de GRILICHES [14], PETERSON [24], 

AYER e SCHUH [3] e outros utilizaram este enfoque, aplican- 

do o conceito de excedente economico. Se os cacauicultores nao 
tivessem utilizado novas tecnicas em suas empresas, a produqao 
brasileira poderia ser representada por qo em vez de qi (Grafico 1). 

A curva de oferta se deslocaria para a esquerda e passaria a ser 

Sbtt, em vez de Sbtm- Supondo constante a oferta de expor- 
tacao dos demais paises produtores e igual a Sdp, a queda na pro- 

du^ao brasileira(4) provocaria uma redu^ao no volume de expor- 

taqao mundial, que passaria de Qi para Qo, provocando urn des- 

(3) Para uma informagao mais ampla sobre o processo de difusao de nova 
tecnologtia do cacau, v. [21]. 

(4) Devido ao balxo consumo brasileiro de cacau, supde-se que a oferta 
de exportagao seja igual & oferta domestica. 



a 

o Q M 
< Q 

g 
W s u* o 
w M a w D 
< < 
> U < D u U ' 

< 
< M Q s o O 2; 
Eh o 2 o 
H w 

< u f~4 o 
(J w H 

w w o g 
8 CQ 

O o 2 X 
w D 
A < u* O 
§ 5 

' ca 
/ ^ 

_J 

C- u. 



60 

locamento na curva de oferta mundial de Sm para S'm e, conse- 

quentemente, uma elevaqao no pre^o internacional de Po para Pi. 

O consume internacional do produto e reduzido, em razao do 

deslocamento da curva de oferta mundial, ao longo da curva de 

demanda mundial Dm. 

O acrescimo percentual no pre^o internacional, quando se 

verifica uma redu<;ao na quantidade produzida no Brasil, pode 

ser estimado pela seguinte formula: 

AP Qi - Qo 1 
X   (I » 

Qi El 

onde: 

AP 
= varia^ao percentual no preqo; 

Qi-Q 
= decrescimo percentual na produQao mundial, 

Qi resultante do decrescimo de produqao no 

Brasil; 

Ei = Elasticidade-prego de demanda internaciO' 

nal. 

Como o consume interno no Brasil e praticamente zero (3% 

do total produzido), os pontos G e H (Grafico 1-a) poderiam ser 
tornados como dois pontos da demanda internacional do cacau 

do Brasil. 

A diferen<;a entre as areas J e L representa o ganho social 

bruto para a sociedade brasileira, resultante da introdugao de no- 

vas tecnicas (Grafico 1). Esta diferenqa pode ser estimada cal- 

culando as areas J W e L + W, visto que a area J — L e igual 
a seguinte expressao: 

J — L = J + W — (L + W) (II) 
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A area J + W pode ser estimada por intermedio da formula 

geral de PETERSON [24], que tem a seguinte expressao: 

J + W = KqxPo + — K2P„qi/ Eb — 
2 

1 K2q0Pc P0 Es Eb wEb-1 

2 Eb4- Es Eb 

onde: 

J + W = excedente economico ou ganho social; 

K = percentagem de decrescimo do rendimento por 

hectare, resultante do nao uso das tecnicas ge- 

radas pela pesquisa e transferidas aos cacauicul- 

tores pelo servigo de extensao; 

q! — volume de produqao obtido pelo uso de tecni- 

cas modernas; 

P0 = preqo do produto usando tecnicas modernas; 

q0 = volume de produgao com tecnicas tradicionais; 

Pi nz pre^o do produto com tecnicas tradicionais; 

Eb = Elasticidade-preqo da demanda internacional 
do cacau brasileiro expressa em valor absoluto; 

Es == elasticidade-prego da oferta do cacau brasileiro. 

O excedente economico do consumidor, resultante do uso 

das modernas tecnicas pelos cacuicultores do Brasil, ira quase 

que integralmente para os demandantes internacionais, em con- 
sequencia do reduzido consume interno de chocolate. A area 

L -f- W representa este excedente, podendo ser estimada atraves 

da formula de GRLICHES [14], que tem a seguinte expressao(5): 

(5) Numa andlise mais pormenorlzada, este excedente deveria ser con- 
siderado na taxa social global de retorno, desde que os consumidores 
estrangeiros se beneficiam com a introducao de nova tecnologia, atra- 
ves da redugao do prego internacional do cacau. Este estudo, porem 
esta mais interessado nos ganhos para a sociedade brasileira.' 

(in) 
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L + W^Kq! P0(l KEB) (IV) 

Todavia, o objetivo e estimar a area J — L = J+ W — 

(L + W). Dai este estudo propor a seguinte formula, que po- 

deria ser chamada de Formula Griliches-Peterson, combinando 
IV e III. 

J - L = —L- K^qjPo (EB + 4") - 

1 Po E8 EB EB — 1 
- — — (V, 

O presente estudo tambem estimou o ganho social com a 

introduqao das novas tecnicas na cultura do cacau, para o caso 
hipotetico de que o Brasil nao influisse no preqo internacional 

deste produto. Nesse caso, a procura internacional do cacau do 
Brasil seria perfeitamente elastica e os ganhos sociais se diri- 

giriam totalmente para os produtores brasileiros. 

Para estimar o ganho social bruto da introduqao das novas 
tecnicas, quando a procura internacional e perfeitamente elastica, 

utilizou-se a formula geral de Peterson (equa^ao III). Todavia, 

a tecnica de limite teve que ser aplicada para chegar a este caso. 

Apos efetuados todos os calculos, encontrou-se a seguinte ex- 
pressao: 

1 Po 
E.E. r= KqxPo - — K2q0P0 (—) E8 (VI) 

onde: 

E.E. = excedente economico. 

Mas, para uma demanda perfeitamente elastica, resulta que 

F0 = Pi, transformando-se a expressao (VIII) na seguinte: 

1 
E.E. = KqiPo K2qoPoEg 

2 
(VII) 
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Salienta-se, contudo, que, quando E« = 0 (oferta perfeita- 

mente inelastica), esta-se diante do caso extreme indicado por 

Griliches, onde o excedente economico e igual a KqiPi [14]. 

Portanto, as areas J - L (Grafico 1) medirao os fluxos dos 

ganhos brutos da pesquisa e extensao agncola nos diferentes 

periodos considerados neste estudo. Ressalte-se ainda que destes 

fluxos dos ganhos brutos serao subtraidos os fluxos de custos da 

pequisa e extensao agncola, a fim de medir a taxa social de 

retorno da pesquisa e extensao em cacau. Para medir essa taxa, 

sera usado o metodo da taxa interna de retorno(6) 

No trabalho de Griliches a area sob a curva da oferta apos 

a introduqao da semente nova, esta medindo os custos dos fatores 
tradicionais usados no processo produtivo. Com efeito, o que 

faz a semente nova e alterar o termo constante da funqao de 

produqao, sem afetar a intensidade relativa do uso dos fatores 

de produ^ao (ceteris paribus). Porem, os custos da nova semente 

devem ser subtraidos para chegar a uma medida correta do 

excedente do produtor. 

Para o caso de Pacotes Tecnologicos, entretanto, a situaqao 
pode ser diferente, porque se trata de combinagoes de insumos 

tradicionais com novos, ou somente de novos. Em consequencia, 
as elasticidades parciais de produ^ao podem mudar e, dependendo 

dos preqos relatives dos fatores, a intensidade de uso dos fatores 

lambem pode, implicando deslocamentos da curva de oferta nao 

necessariamente paralelos. Neste caso, onde nao se consideram 
a introduqao de novas sementes (a CEPLAC comeqou a traba- 

Ihar com exito neste campo ha poucos anos atras), a area sob 

a nova curva da oferta ja contem todos os custos incorridos no 

processo produtivo e nada se deve subtrair. 

Devido a possibilidade de cruzamento de curvas de oferta 
quando se introduzem diferentes pacotes tecnologicos (o que e 

so uma hipotese para o caso do cacau, por falta de evidencia 
empirica), e possivel que os ganhos brutos medidos pelas areas 

J - L no Grafico 1 estejam superestimados. R por isso que os 

custos totais para pesquisa e extensao para o periodo 1975 a 

1985 serao acrescidos em 50%, e os pregos FOB do cacau brasi- 
leiro serao transformados em cruzeiros usando taxas de cambio 
supervalorizadas. 

(6) Para anaase ipormenorizada deste critdrio e suas limitaQoes, v. [15] 
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Um primeiro indicio, quiga um tanto rustico, da possibili- 

■iade de cruzamento de oferta na Regiao Cacaueira reside no fato 
de, apos dez anos de trabalho intensive do Servi^o de Extensao 

do Cacau, somente 30% da area possivel de uso de todas as 

tecnicas modernas as estarem efetivamente incorporando. Mas este 

lopico mereceria uma pesquisa a parte. 

3.2. Dados e Procedimentos 

3 2.1. RECURSOS PARA PESQUISA E EXTENSAO 

Na aloca^ao dos recursos da pesquisa e extensao agricola 

consideram-se os custos fixos e os custos variaveis. Nos custos 
fixos relacionaram-se os gastos com aquisiqao de areas, cons- 

truqoes de predios, instalagoes, estradas e materiais permanentes. 

Nos custos variaveis incluiram-se gastos com pessoal, material 

de consume, servigo de terceiros, encargos diversos e contribui- 
qoes sociais. 

No periodo de 1965 a 1974, aos custos totais da pesquisa 

e extensao agricola adicionou-se um montante de recursos equi- 
valente a 50% dos valores alocados, com a finalidade de cobrir 
provaveis custos indiretos, e tambem com o proposito de supe- 

restimar a corrente de custo no periodo em que houve maior 
destina(;ao de recursos. Para o periodo 1975 a 1985, os custos 

lotais foram iguais aos de 1974, acrescidos de 50%. com a mesma 

finalidade de superestimar custos. 

Quanto a serie de preqos do cacau para o periodo 1965-1974, 

foram utilizadas as estimativas de preqo FOB, por atacado, publi- 
cadas pela carteira de Comercio Exterior do Brasil e contidas no 

Anuario Estatistico e no Boletim Estatistico do Cacau ([2] e [6]). 
Dividindo o volume anual exportado pela receita total do cacau, 

obteve-se o preqo da tonelada do produto, expresso em dolares. 

Procedeu-se em seguida a conversao dos dolares em moeda 

nacional, valendo-se da taxa oficial de cambio publicada na Re- 

vista Conjuntura Economica [11]. Deve-se destacar que nao 

se usou a taxa de sombra das divisas, que, no Brasil neste periodo, 
foi mais elevada que a oficial, com a finalidade de manter a 

linha conservadora, a fim de reduzir os ganhos sociais brutos 
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Com referencia ao preqo do cacau no periodo de 1975 a 1985, 

utilizou-se o preqo medio obtido no periodo de 1972 a 1974, uma 
vez que se esperam, para o periodo considerado, pequenas varia- 

^oes no preqo do produto, em razao do acordo internacional do 

cacau assinado em 1972. 

3.2.2. ESTIMATIVAS DE ADOgAO DE TfiCNICAS 

MODERNAS E TRADICIONAIS 

No que concerne a adoqao das tecnicas, no periodo de 1975 

a 1985, adotou-se uma tendencia pessimista para a lavoura que 
aplicou as tecnicas modernas e uma otimista para a lavoura que 

usou as tradicionais, com a finalidade de subestimar os fluxos de 

beneficios gerados(7) Os diferentes pacotes tecnologicos para 

usar nas estimativas sao os seguintes: 

Pacote A, constituido das tecnicas: combate as pragas, con- 

trolc de doenqa, raleamento de sombra, calagem, aduba^ao, 
poda e limpeza — estimou-se um rendimento medio de 

1.000 Kg/ha. 

Pacote B, constituido das praticas: combate as pragas, ralea- 

mento de sombra, controle de doenqa, poda e limpeza — 

estimou-se uma produtividade media de 500 Kg/ha. 

Convem destacar, contudo, que os resultados de dez anos 

de pesquisa em empresas cacaueiras revelaram um rendimento 
medio de 1619 Kg/ha para o pacote A e 1143 Kg/ha para o 

pacote B. Os resultados nos campos experimentais mostraram 

produtividade media mais elevada para as lavouras renovadas e 

implantadas que para as consideradas nas proje^oes, sendo que, 

apos o sexto ano, o rendimento medio observado em trabalhos 

experimentais foi de 2.000 Kg/ha, considerando a produtividade 

media maxima em 1.500 Kg/ha [39]. 

(7) Os rendimentos por hectare esperados para cada pacote tecnoldgico, 
incluindo os correspondentes &s tecnicas tradicionais, foram propostos 
pelo segundo autor deste trabalho, de acordo com sua experiencia 
de campo na Regiao Oacaueira. Outrossim, as projegoes da area 
trabalhada com os diferentes pacotes, incluindo a renovacao de ca- 
cauais, foram estimados a uma taxa de adogao arbitr&ria, com o 
objetivo de atingir 250.000 ha, que responderiam aos insumos moder- 
nos, e 150.000 ha, que deveriam ser renovados. 
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Para a Lavoura Decadente com Tecnica Tradicional, onde 

estao contidas area trabalhada e produ<;ao das lavouras deca- 

dentes com tecnicas tradicionais, estimou-se um rendimento medio 

de 210 Kg/ha, e para a lavoura com potencial para usar tecnicas 

modernas, um rendimento medio de 266 Kg/ha(8). 

No caso das areas Renovadas e Implantadas com tecnicas 

modernas, considerou-se uma produtividade media de 1.000 Kg/ 

ha, aos quatro anos; 1.200 Kg/ha, aos cinco anos; 1.400 Kg/ha, 

aos seis anos de 1.500 Kg/ha, para os demais anos. Note-se que 

a primeira produ^ao das areas renovadas se da a partir do quarto 
ano (1979). Os 50.000 hectares que figuram para esse ano, repre- 
sentam o resultado dos 10.000 renovados em 1975, mas os pri- 

meiros 40.000 correspondentes a area disponivel e ainda nao 

explorada (Tabela 3-1). 

Para a obtenqao da produ^ao e da area total escolhida, soma- 

ram-se as colunas A, B, C, D e E (Tabela 3-1). Para o estabeleci- 
mento do rendimento medio, dividiu-se a produ^ao total pela area 

total colhida, expressando o resultado em Kg/ha. 

Com referencia a area dedicada a cada pacote ou tipo de 

lavoura, procedeu-se da seguinte maneira: 

i. Previu-se uma incorpora^ao crescente de todo o con- 

junto de tecnicas recomendadas para a lavoura cacauei- 
ra, representada pelo Pacote A. Todavia, as taxas de 

acrescimo da area por tipo de tecnologia nao foram da 

mesma magnitude. Estas taxas foram "for^adas^ para 

assim poder atingir, em 1985, toda a area com capaci- 

dade de resposta aos insumos modernos, estimada em 
250.000 ha. O leitor apreciara que, ate 1978, aproxi- 
damente, a area com tecnologia A cresceu a uma taxa 

de 20.000 ha/ano, para logo cair para uma taxa 

de 10.000 ha/ano. A suposiqao implicita reside em 
que, nos proximos anos e devido ao Programa inten- 

sive de difusao de Tecnologia do Departamento de 

Extensa© da CEPLAC, essa area ira se incorporando 

mais rapidamente. No caso de lavouras decadentes, 

supoe-se que, ao inicio, custara convencer aos cacaui- 
cultores da necessidade da renova^ao das arvores, 

porem, uma vez iniciado, o processo haveria de se 
acelerar. Isso tambem se supoe para as areas poten- 

cialmente aptas para o uso de tecnicas modernas. 

(8) Rendimentos M6dios observados por Monteiro, apos vdrios anos de 
experiencia na Regiao Caoameira. 
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ii. Estabeleceu-se uma incorporaqao descrescente das 

tecnicas contidas no pacote B, porque, para aplicaqao 

do pacote A, e necessario aplicar antecipadamente em 

algumas areas da lavoura as tecnicas contidas no 

pacote B. Isto tem por finalidade assegurar uma res- 

posta economica mais significativa a tecnica da adu- 

baqao. No entanto, o estabelecimento das areas foi 

arbitrario, visto ser dificil dimensionar corretamente 

as areas cacaueiras que necessitavam desta medida. 

iii. Projetou-se uma renovaqao de 10.000 para o periodo 

de 1975/77 e 15.000 ha para o periodo restante, a fim 

de renovar toda a area decadente, ate 1985. 

iv Finalmente, estipulou-se uma implanta<;ao de 40.000ha 

de cacau nos anos de 1975 e 1976, a fim de aproveitar 
os 80.000 ha ainda disponiveis para o cultivo na area 

estudada. 

O procedimento utilizado para o estabelecimento das proje- 
qoes referentes as areas trabalhadas com tecnicas tradicionais, 

para o periodo 1975/85, foi o seguinte: 

i. Para os novos 80.000 ha mencionados anteriormente 

(40.000 ha em 1975 e 40.000 em 1976), pressupos-se 
que, na Regiao, os cacaueiros oriundos de sementes 

nao melhoradas podem fornecer um rendimento medio 

de 500 Kg/ha em 1981, para o cacau plantado em 1975, 

e a mesma produtividade em 1982, para o plantado em 
1976. Admitiu-se, ainda, que o rendimento destas novas 
areas aumente 5% ate o ano de 1985. 

ii. Para os 400.000 ha de cacau ja existentes, previu-se um 

rendimento de 245 Kg/ha, fixado como produtividade 

minima para a lavoura com tecnicas tradicionais 

(Tabela 3-2). 

Os 245 kg/ha do periodo 1975/1980 (Tabela 3-2) correspon- 

dem a proje^ao feita para 1965/69, a partir da equagao linear dos 

rendimentos por hectare, que foi ajustada para o periodo 
1935-1964 [21], onde se verifica a tendencia decrescente dos ren- 

dimentos de cacau. Esses 245 kg/ha representariam, entao, o 
rendimento minimo que se esperararia, caso se continuasse apli- 

cando as tecnologias tradicionais. 
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TABELA 3-2 

CACAU, PROJEgAO DE AREA COLHIDA, QUANTIDADE 

PRODUZIDA E RENDIMENTO AGRICOLA COM 

TECNOLOGIA TRADICIONAL (VALORES ABSOLUTOS). 

PERIODO 1975/1985. BAHIA 

Anos 

Area 

Colhida 
(Estimada) 

ha 

Quantidade 
Produzida 

(Estimada) 

Toneladas 

' j 

Rendimento 
(Estimado) 

Kg/ha 

1975 400.000 98.000 245 

1976 400.000 98.000 245 '• ' 

1977 400.000 98.000 245 

1978 400.000 98.000 245 

1979 400.000 98.000 245 

1980 400.000 98.000 245 

1981 440.000 118.000 268 

1982 480.000 139.000 290 

1983 480.000 141.050 294 

1984 480.000 143.202 298 

1985 480.000 145.462 303 

FONTE : Dados da pesquisa. 

O rendimento medio, come^a a subir a partir de 1981, devido 

a incorpora^ao das novas 80.000 ha. com rendimento medio 

maior. 

A diferenqa entre os 480.000 ha. indicados, na Tabela 3-2, 

para o ano 1985, e os 420.000 ha. da Tabela 3-1, para o mesmo ano, 

se deve a que a area renovada a cada ano, a partir de 1981 (Ta- 
bela 3-1), sera colhida, respectivamente, a partir de 1985. 

3.2.3. ELASTICIDADE DA PROCURA INTERNACIO- 

NAL PARA O CACAU BRASILEIRO 

Calculou-se a elasticidade-pre<;o da procura mundial para o 

cacau brasileiro^ usando a seguinte expressao: 
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K , 
Eb =   (VIII) 

A P 

P 

onde: 

Eb = elasticidade-prego da demanda internacional pelo cacau 
brasileiro; 

K = percentagem do decrescimo do rendimento do cacau no 

Brasil, resultante do nao uso das tecnicas geradas pela 

pesquisa e transferida aos cacauicultores pelo serviqo de 

extensao; 

AP 
 = acrescimo percentual do preqo do cacau no mercado mun- 

P 
dial de acordo com a Equa^ao I. 

4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1, Gastos em Pesquisa e Extensao 

A corrente de custos totals da pesquisa e extensao agricola 

do cacau, alocados no periodo de 1923 a 1974, foi tomada de 

diferentes fontes, incluindo a CEP LAC (Tabela 4-1). 

Para o periodo de 1975 a 1985, os custos totals foram iguais 
aos de 1974, acrescidos de 50%, sendo aproximadamente iguais a 
Cr$ 110.000.000,00; este valor foi utilizado anualmente, no pe- 

riodo mencionado, para custear os gastos da pesquisa e exten- 
sao agricola. 

Verificou-se que os recursos aplicados pela CEPLAC na 

pesquisa e extensao agricola, no periodo de 1958 a 1974, totaliza- 
ram um montante de Cr$ 583.827.000,00, perfazendo 92% do vo- 

lume global alocado para estas atividades (Tabela 4-1). Em 
contrapartida, os recursos dos outros orgaos atingiram apenas 

Cr$ 49.210.000,00, representando 8% do montante global. 

Os valores das estimativas de K mostram o decrescimo do 
rendimento do cacau, resultante da nao aplica^ao das tecnicas 
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TABELA 4-2 

CACAU, PRODUgAO OBSERVADA E ESPERADA NO 

BRASIL COM E SEM T^CNICAS MODERNAS, PRODU- 

CAO OBSERVADA NO MUNDO NO PERlODO 

1965/1974 E VALORES DE K 

Ano 

Produqao 
Observada 

com Tecnicas 

Modernas 

Produgao 

Esperada 

no Brasil 

com Tecnicas 

Tradicionais 

Produ^ao 

Observada 

no Mundo 

Valores 

de K* 

(Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) 

1965 155.086 110.502 1.222.000 28,78 

1966 162.632 104.755 1.350.000 35,53 

1967 186.750 108.591 1.349.000 41,81 

1968 140.739 98.434 1.221.000 30,00 

1969 203.098 99.560 1.423.000 50,00 
1970 188.592 100.992 1.515.000 46,51 
1971 210.715 101.901 1.531.000 51,68 
1972 210.815 99.553 1.396.000 52,79 
1973 183.996 91.448 1.393.000 50,30 

1974 187.693 98.000 1.448.000 47,76 

FONTE: [1], [2] e [6]. 

* Dados da pesquisa. 

geradas pela pesquisa e transferida aos cacauicultores pela ex- 

tensao, no periodo de 1965 a 1985. Estes valores para o periodo 

de 1965-1974 sao indicados na Tabela 4-2, de 1965-1974(9). 

A seguir, estimaram-se os ganhos sociais brutos levando em 

conta duas alternativas relacionadas com a elasticidade de deman- 

da do cacau brasileiro no mercado internacional. A primeira par- 

tiu da pressuposigao de uma demanda internacional do cacau do 

Brasil perfeitamente elastica. A segunda foi obtida estimando o 

(9) A serie camipleta dos valores de K, para o periodo de 1965-1985, estao 
a disposigao do leitor sobre o pedido. 
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sen coeficiente, utilizando-se a formula VIII, os dados contidos 

na Tabela 4-2 e a elasticidade-preqo da procura internacional do 

cacau (N), estimado por Viton [30] e igual a 0,25. 

Depois de efetuar todos os calculos e de encontrar a media 

aritmetica das elasticidades, verificou-se que o coeficiente da 
elasticidade-pre^o da demanda internacional do cacau brasileiro 

era igual a Eb = 1,93. 

Com referencia a elasticidade-prego da oferta do cacau bra- 

sileiro a curto prazo, utilizaram-se as estimativas por Behrman 

[4], Homem de Melo [16] e Kugizaki [18]. 

Os valores dos ganhos sociais brutos, resultantes da utiliza- 

gao das novas tecnicas, quando se considerou a elasticidade de 

oferta do cacau brasileiro igual a 0,53 (calculado por Behrman), 
sao apresentados a seguir (Tabela 4-3). 

Analisando as colunas A e B da Tabela 4-3, observa-se que 
os valores contidos na primeira superam os existentes na segun- 
da. A razao da diferenqa observada reside no fato de que o ga- 

nho social bruto para a sociedade brasileira foi representado, no 

presente estudo, pelo excedente economico do produtor. Este 
procedimento foi adotado em face da pequena demanda interna, 

sendo que aproximadamente todo o excedente economico do con- 

sumidor foi para o demandante internacional. Por outro lado, 

existe uma relagao diretamente proporcional entre o excedente 

economico para o produtor e o coeficiente de elasticidade-pre<;o 

da demanda internacional do cacau do Brasil, quando o mesmo e 

expresso em valor absoluto. Os valores contidos na coluna A sao 
maximos porque | Eb | = <*>, justificando, portanto, as diferen- 

oas mencionadas (Tabela 4-3). 

Observou-se que os valores contidos na coluna A foram 45, 

36 e 26% superiores aos valores da coluna B, nos quinquenios 

1965/69, 1970/74 e 1975/79, e 10% maior no period© de 1980/85, 
verificando-se, portanto, decrescimo percentual das diferengas ao 

longo do tempo, Estes resultados sao consequencia de que, nos 
quinquenios 1965/69 e 1970/74, os pregos internacionais do cacau 
flutuaram mais acentuadamente e, quando se tomou um prego 

constante, as variagoes declinaram sensivelmente. Espera-se 

que, para os proximos anos, haja certo controle nas bruscas osci- 
lagoes do prego do cacau, em virtude do acordo internacional do 

cacau assinado em 1972. 
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Os resultados alcanqados para os ganhos sociais brutos, 

quando se considerou a elasticidade-preqo da oferta igual a 0,126 

e 0,08, estimada por Kugizaki [18] e Hoimem de Melo [16], nao 
diferiram muito daqueles apresentados na Tabela 4-3. Ao ani- 
iisar as diferentes estimativas dos ganhos sociais brutos com a 

mesma elasticidade de demanda, verificou-se amplitude de valo- 

res relativamente pequena, o que vem evidenciar a baixa sensi- 

bilidade provocada pelas diversas elasticidades de oferta consi- 
deradas no estudo. 

A partir de 1965, constatou-se que os fluxos de retornos ob- 

tidos pelo uso das novas tecnicas foram sempre superiores aos 

fluxos dos custos anuais do programa de pesquisa e extensao agri- 

cola. Tal fato se deveu as seguintes causas: 

i. Antes desta data nao se contava com suporte financei- 

ro para melhor desempenho das atividades de pesquisa 

e extensao, tanto que o valor global de resursos aloca- 
dos para as organizaqoes que atuaram na Regiao Ca- 

caueira antes da criaqao da CEPLAC representou 8% 

do volume global aplicado. 

ii. Nos anos anteriores a 1965, faltava infra-estrutura via- 

ria que possibilitasse a difusao das tecnicas geradas nas 
Estaqoes Experimentais. 

No entanto, deve-se salientar ainda que os retornos sociais 

obtidos nao foram de maior magnitude em funqao da limitada ca- 

pacidade de resposta dos cacaueiros existentes, por serem pro- 

venientes de sementes nao melhoradas. Schuh e Tollini [28] as- 

sinalam que variedades tradicionais geralmente apresentam res- 

posta pouco significativa a fertiliz,antes. 

4.3. As Taxas Internas de Retorno 

Os resultados revelaram iguais taxas internas de retorno 

quando se considerou a mesma elasticidade de demanda para ar 

diferentes elasticidades-preqo de oferta do cacau brasileiro, nos 

diversos periodos relacionados (Tabela 4-4). 

Aas taxas internas de retorno estimadas mostram a eficien- 

cia dos trabalhos desenvolvidos nos campos da pesquisa e exten- 
sao agricola na Regiao Cacaueira. 
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Deve-se enfatizar que se considerou apenas o excedente eco 
nomico do produtor, o que se deve ao fato de o cacau ser caracte- 

n'stico como um produto exclusivamente de exportaqao e com in- 

significante demanda interna. 

Os resultados encontrados mostraram pequena amplitude de 

variaqao das taxas, quando os periodos avaliados eram mais lon- 
gos, e maior amplitude, quando eram menores. A menor taxa 

de retorno demonstrou que, em media, cada cruzeiro investido 
produziu 16 centavos por ano desde o momento de sua inversao 

ate o ultimo ano analisado. Constatou-se que, ao proceder a 
avaliagao dos investimentos feitos pela CEPLAC, as taxas de 

TABELA 4-4 

TAXAS INTERNAS DE RETORNO DA PESQUISA E 

EXTENSAO DO CACAU NO BRASIL. PERlODO ANTES E 

DEPOIS DA CEPLAC 

Elasticidade 

Penodo antes 

da CEPLAC 

+ 
CEPLAC 

1923/74 

% 

Pen'odo 

CEPLAC 
1958/74 

% 

Pen'odo 

CEPLAC 

T" 
Proje^ao 

1958/85 

% 

Pen'odo 

Total 

1923/85 

% 

*Es = 0,53 16 60 61 19 

*EB = -1,93 
*ES = 0,126 16 60 61 19 

EB = 1,93 
Es = 0,08 16 60 61 19 

EE = -1,93 
Es = 0,53 18 79 79 20 

Eb = " co 

Eg = 0,126 18 79 79 20 

E B = - oo 
Eg = 0,08 18 79 79 20 

EB = - oo 

FONTE: Dados da pesquisa. 

AEs = Elasticidade-preqo da oferta do cacau brasileiro. 

*Eg = Elasticidade-prego da demanda internacional do cacau do 
Brasil. 
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retornos foram altamente significantes, demonstrando que, em 
media, para cada cruzeiro aplicado houve retorno de 60 e 79 cen- 

tavos desde o momento de sua aplicaqao ate o final do periodo 

considerado (Tabela 4-4). 

Identificaram-se pequenas varia<;6es das estimativas das ta- 
xas internas de retornos para as variaqoes ex-post, bem como pa- 

ra o periodo integral. Isso vein evidenciar que o ganho social 

bruto para o periodo de 1975 a 1985 foi suficientemente grande 

para manter as taxas a niveis praticamente iguais. Deve-se no- 
tar que, se estes ganhos sociais brutos ficassem iguais a media 

observada no periodo de 1965 a 1974, a taxa interna de retorno 

cairia sensivelmente. 

As estimativas das taxas internas de retorno encontradas 

podem ser comparadas aquelas obtidas em outros estudos da mes- 

ma natureza. Peterson [24] estimou uma taxa de retorno aos 

investimentos feitos em pesquisa e extensao avicola, no periodo 

de 1915/60, em cerca de 14 e 18%. No presente trabalho, para o 
periodo de 1923/74, as taxas estimadas foram- de 16 a 18%. Ob- 
servou-se, portanto, que, para um periodo de maior amplitude 

que o trabalho citado, verificaram-se taxas aproximadamente 
iguais, evidenciando assim a importancia dos resultados alcan- 

qados. Outro estudo neste campo foi feito por Evenson [12], 

que encontrou, para os investimentos publicos e privados em pes- 
quisa e extensao agricola nos Estados Unidos, uma taxa interna 

de retorno na faixa de 45 a 55%. 

A seguir sao apresentados outros estudos nesta area (Ta- 

bela 4-5). 

De conformidade com as comparaqoes dos estudos correla- 
tes, verifica-se que o trabalho de pesquisa e extensao agricola de- 

senvolvido na cultura do cacau tern proporcionado retorno para 

a sociedade brasileira. No entanto, poder-se-ia pensar que os re- 
cursos alocados em pesquisa e extensao agricola, caso fossem in- 

vestidos em uma atividade alternativa, ofereciam retorno mais 

elevado. Contudo, em estudo realizado por LANGONI [19], no 

periodo de 1948 a 1969, constatou-se que a taxa social bruta me- 

dia de retorno para o capital fisico no Brasil foi de 21%, apro- 
ximadamente. Isto permite verificar que os recursos alocados pa- 

ra pesquisa e extensao agricola na cacauicultura estao dando co- 

mo resultado taxa social de retorno acima de seu custo de opor- 
tunidade, considerando que a menor taxa interna de retorno esti- 

mada foi de 16% para um periodo mais abrangente que o men- 

cionado anteriormente. 
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TABELA 4-5 

TAXAS INTERNAS DE RETORNOS DE DIFERENTES 

ESTUDOS EMPlRICOS FEITOS NA AREA DE AVALIA- 

gAO SOCIAL DA PESQUISA E EXTENSAO AGRICOLA 

Periodo Griliches* Peterson 
Ayer e 

Schuh* 
Este 

Estudo** 

1910/55 

1915/60 

1924/85 

1923/85 

35 e 40% 
14 e 18* 

89% 

19% 

FONTE: [14], [24], 

[3] e dados da pesquisa. 

* Inclui apenas gastos em pesquisa. 

** Refere-se a menor taxa estimada. 

5. CONCLUS5ES 

A conclusao geral resultante da presente pesquisa e de que 

o trabalho desenvolvido pela Comissao Executiva do Piano da 

Lavoura Cacaueira (CEPLAC), no campo da pesquisa e exten- 
sao agricola do cacau no Brasil, mostra apreciavel grau de efi- 
ciencia, tendo em vista o reflexo economico alcanqado. O bene- 

ficio social gerado pelo uso das tecnicas desenvolvidas pela pes- 
quisa e transferidas as empresas cacaueiras, quando comparado 

aos fluxos de custos desta pesquisa e extensao, apresenta tenden- 

cia favoravel em todos os periodos avaliados. 

A evolugao dos trabalhos desenvolvidos pelo servigo de ex- 

tensao agricola da CEPLAC (DEPEX) revela tendencia cres- 

cente do grau de utilizaqao das modernas tecnicas pelos cacaui- 
cultores. 

Entretanto, quando se verifica o total da area cacaueira re- 

novada no periodo de 1965 a 1974, bem como a area total que 
aplicou todas as tecnicas recomendadas para as lavouras com ca- 

pacidade de resposta em 1974, observa-se que apenas 30% da area 

cacaueira estao efetivamente incorporando todas estas tecnicas. 
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Isso sugere analise cuidadosa dos fatores que influem na utiliza- 
qao do estoque de conhecimento pelos cacauicultores. Desta ma- 

neira, o DEPEX teria melhores subsidios para indicar aos pes- 

quisadores da CEPLAC qual e a tecnica ou conjunto de tecnicas 

menos aceitaveis pelos cacauicultores e as provaveis razoes de 

sua nao aceitaqao. O serviqo de extensao cumpriria, assim, com 

sua outra importante funqao de transmitir informaqoes dos agri- 

cultores aos pesquisadores. 

Ressalte-se, ainda, que o Serviqo de Extensao pode ajudar 

os Departamentos da CEPLAC na realocaqao de recursos para 

aquelas tecnicas que apresentam o mais elevado indice de renta- 

bilidade. Neste caso, dever-se-ia avaliar os ganhos sociais par- 

ciais por tipo de tecnica e, posteriomente, compara-los com os 

pacotes tecnologicos, para ver se existem efeitos de interaqao 

apreciaveis. 

A oscilaqao anual dos preqos do cacau no mercado interna- 

cional, e recentemente dos preqos dos insumos, motivada pela 

crise mundial do petroleo, pode ter representado um fator limi- 

tante de maior utilizaqao das tecnicas modernas pelos cacauicul- 
tores, pelo risco que correm ao usar as tecnicas recomendadas. 

Constatou-se que as taxas minimas e maximas, para o perio- 
do de 1923/85, foram de 16 e 20% e, para o periodo de 1958 a 1985, 

de 61 e 79%. Todavia, foram obtidas supondo que os 250.000 ha 

de lavoura cacaueira estivessem, em 1985, utilizando integral- 
mente todas as tecnicas recomendadas, que os 150.000 ha de la- 
vouras decadentes estivessem totalmente renovados e, finalmen- 
te, que houvesse incorporaqao de 80.000 ha de novos cacauais nas 

terras disponiveis na Regiao Cacaueira da Bahia. 

Outra conclusao que se evidenciou ao se desenvolverem as 
analises foi de que, apesar da expansao das modernas tecnicas 

nas empresas cacaueiras, o aumento da produtividade nao sofreu 

acrescimo na mesma proporqao, pressupondo que isso esteja di- 

retamente correlacionado com fatores climaticos e baixa produti- 

vidade das lavouras decadentes. A substituiqao das lavouras de- 

cadentes e vital para a economia cacaueira. Todavia, o volume 

de plantaqoes renovadas no periodo de 1965 a 1974 atingiu uma 
area inferior a 10.000 ha, o que comprova aceitaqao bastante li- 
mitada desta tecnica por parte dos cacauicultores. Por constituir 

meta prioritaria da CEPLAC, e que tern desafiado a capacidade 

criadora dos tecnicos, sugere-se que seja desenvolvido trabalho 
empirico no campo do credito para renovaqao, pois acredita-se ser 

este o maior obstaculo para a aceitaqao desta tecnologia pelos ca- 
cauicultores. 
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