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1. INTRODUCAO 

O presente trabalho visa provocar discussSes sobre aspectos 

pouco estudados da maneira pela qual vem sendo promovido o 

crescimento do setor agricola no Brasil. Sua origem se liga aos 

estudos que a Area de Concentraqao em Economia Agricola do 

Departamento de Economia-UnB vem empreendendo a fim de 

orientar o desenvolvimento da linha de pesquisa sobre politicas 

agricolas no Brasil. Essa nova linha de pesquisas do Departa- 

mento, ao inves de levar a efeito analises isoladas de uma serie 

de instrumentO'S de pesquisa agricola, pretende efetuar estudo 
organico e integrado do elenco de politicas que se vem empregan- 

do. E o fara, situando-as em context© especifico: o da expansao 

futura da agricultura do Brasil. Foi ao tentar estabelecer esse 
context© que surgiram as indagaqdes e especula^oes que condu- 

ziram a este trabalho. 

(*) Os Autores sao professores da Universidade de Brasilia. 
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1.1. O CRESCIMENTO PROGRAMADO PARA O SETOR 

AGRfCOLA DO BRASIL 

Os pianos governamentais fixaram como meta para o setor 

agncola no periodo 1975-1979 o crescimento da produqao da or- 
dem de 6,7% a 7% ao ano(1). Essa taxa de crescimento, bastante 

ambiciosa tendo em vista a experiencia historica do Brasil(2). 

objetivaria atender a demanda do mercado interno, que se pre- 

viu (com base no crescimento esperado da popula^ao e da renda 
per capita) se expandiria a uma taxa media de 5,7% ao ano no 

periodo, bem como permitir um crescimento do volume de expor- 

taqoes de 8,5% no ano, em media(3). 

As metas de crescimento do setor foram tambem estabele- 

cidas em termos regionais e para os subsetores Lavoura e Pe- 

cuaria, estando reproduzidas na Tabela 1. 

No que diz respeito a desagregaqao setorial efetuada, sao 

exageradamente elevadas as taxas previstas para o subsetor Pe- 
cuaria. A experiencia historica no Brasil revela que muito difi- 

cilmente se pode esperar um crescimento continuo na magnitu- 

de do fixado como meta para o subsetor(4)- A meta para o sub- 

(1) Existem dLfeiengas nos documentos oficiais a respeito. O doouimen- 
to II PND, Setor de Agricnltura, (1975/79 (v. [18]) estabeleoeu meta de 
7% ao ano para o crescimento da produgao agropecuaria, enquanto 
que o docnmsnto «Agao Ooordenada de Governor [10] a.presenta uma 
meta die 6,7% ao ano. Apanentemente, o segundo documento consti- 
tui uma revisao e detolhameinto do primeixo. 

(2) As medias quadrienais da taxa de crescimento do Produto Real da 
Agrioultura jamais excedepam 5,8% entre 1947-70. (v. [13]. 

(3) Tomiaram-se as csitimativ^is de [10]. A .publicagao SUPLAN, 1975 do 
TI PND estima de 6,7% o crescimento da demanda interna no pe- 
riodo, taxa que nos parece excessdvamente elevada. Tomando-se uma 
taxa de crescimento da populagao 'de 3% a.a., da renda per capita 
de 5% a..a. (otimisticamente), e uma elasticldade-renda da demanda 
de «produtos agricolas» de 0,5 obtor-se-d uma previsao de crescimento 
da demanda bem mais prdxima k oalculada pelo IPLAN. 

(4) A media quadrienal da taxa de crescimento da produgao de animais e 
derivados, no periodo de 1947-50 a 1967-70, ©steve bastante abalxo da 
taxa de crescimiento prcposta para o subsetor pecuaria. Embora exis- 
ta a excegao do periodo 1951-54, que apresentcu uma taxa de cresci- 
mento e de 9,4% ao ano em media, nos anos 1951-54 e 1967-70, a media 
a.tingiu os baixos niveis de 1,5% e 2,3% ao ano, nespectivamente. As 
dificuldades inerentes especiaimente k pecudria de corte, permitem 
duvldar da possibilidaide de atingir essa meta, ao menos num future 
proximo. 
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TABELA 1 

METAS DE CRESCIMENTO PARA OS SUBSETORES 

LAVOURA E PECUARIA E POR GRANDE REGlAO — 

1975-79 

(Taxas percentuais anuais) 

ITEM Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro- 

Oeste 

Agricul- 

tura 7,0 9,0 6.0 7,0 7.0- 9,0 

Lavoura 6,6 8,1 6,1 6,7 6,5 8,7 

Pecuaria 7,7 9,8 6,0 7,0 7,0 9,0 

Fonte: II PND. 

setor Lavouras e bastante ambiciosa mas, dadas as medidas, po- 

Hticas e condi^oes gerais adequadas, poderao ser atingidas. Nao 

sao, porem, animadores os resultados dos dois primeiros anos 
do penodo. 

Do ponto de vista da desagregaqao regional da meta de cres- 
cimento, o que chama aten^ao e o peso atribuido a expansao' da 

produgao em regioes com amplo estoque de terras virgens. As 
taxas elevadas (9% ao ano) fixadas para o crescimento da pro- 

duqao agricola das regioes Centro-Oeste e Norte mostram a en- 
fase que se pretendeu continuar dando a incorporaqao de novas 

areas de terra a produgao, como fonte de crescimento da 

agricultura. 

1.2. AREAS DE ATUAQAO PARA VIABILIZAR AS 

METAS DE CRESCIMENTO 

Um exame do II PND e de outros documentos oficiais nos 

permite verificar que as seguintes medidas foram preconizadas 
para que se pudesse atingir as metas fixadas. 
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1.2.1. Medidas Voltadas a Incorporagao de Novas Areas. 

Entre estas destacam-se os investimentos de infra-estrutura 

basica de apoio a agricultura das areas novas, com, enfase no 

transporte e na armazenagem; a concessao de credito a agricul- 

tura de fronteira; as medidas de legalizagao da posse da terra; 
as providencias no sentido de mobilizar mao-de-obra para os 

vazios demograficos; a concessao de estimulos para o funciona- 

mento otimo de mercados de produto e de insumos nas areas de 

fronteira agricola; a colonizaqao das regioes Centro-Oeste e Nor- 
te; e o investimento em pesquisa e extensao dirigidas a agricul- 

tura de areas novas. 

1.2.2. Medidas Voltadas a Agricultura das Areas mais Antigas. 

Os principals instrumentos constantes dos pianos incluem 

os investimentos em pesquisa e extensao dirigidos a areas especi- 

ficas, visando aumentar a produtividade de suas agriculturas; 

os incentives e estimulos ao uso de "insumos modernos"; os 

investimentos na infra-estrutura secundaria de apoio (melhora- 

mento de estradas e construqao de estradas vicinais; irriga^ao; 

eletrifica^ao rural; armazenamento especializado etc.), e a pro- 

moQao da melhoria nas fungoes de comercializaqao. 

Alem das medidas voltadas a esses dois tipos de agricultura 

sao indicados outros instrumentos de a^ao mais gerais que atin- 

gem, em maior ou menor grau, a ambos. Incluem-se entre es- 

tes: o aprimoramento da politica de preqos minimos; o estabele- 

cimento de um sistema de seguro rural; o aperfei^oamento do 

sistema de credito agropecuario; reformulaqao do Imposto Ter- 

ritorial Rural no sentido de torna-lo instrumento efeciente para 

fins de melhor uso da terra; melhorias no sistema de educaqao 

formal e informal, enfatizando a alfabetizaqao e o treinamento 
basico da mao-de-obra; a atuaqao para promover uma melhora 

na nutriqao e no estado sanitario dos habitantes do meio rural. 

1.3. FONTES DE CRESCIMENTO DA AGRICULTURA 

BRASILEIRA 

Um exame do conjunto de instrumentos de atuaqao gover- 
namental acima relacionado deixa claro que se identificaram e 
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se vem atuando sobre as seguintes fontes de crescimento da agri- 

cultura no penodo: 

i. a expansao da fronteira agncola; e 

ii. o desenvolvimento tecnologico da agricultura nas areas 

ja ocupadas. 

Esta maneira de equacionar as necessidades de crescimento 

da agricultura apresenta certa mudan^a com relagao ao que se 

vinha fazendo no passado. Conforme mostra SMITH [17] ate 
meados da decada de 1960 as medidas de politica, para fazer com 

que a perfomance da agricultura nao viesse a criar dificuldades 

para o desenvolvimento economico do pais, enfatizaram a in- 

corporaqao de novas areas a produqao. Elas se concentravam 

basicamente nos investimentos em infra-estrutura basica e nas 
politicas de estimulo ao crescimento da oferta de produtos agri- 
las. As medidas que estimulassem o crescimento da produqao 

pelo desenvolvimento tecnologico nao receberam, ate entao, 

mais que um reconhecimento formal por parte dos pianos gover- 

namentais. Mais recentemente, porem, a necessidade do aumen- 

to de produtividade via desenvolvimento tecnologico passou do 

nivel de pianos para o da atuagao governamental, a qual vem 

dando substancial apoio a formagao e desenvolvimento de um 

aparato de pesquisa e extensao de envergadura. Com essas me- 

didas pretende-se que, a longo prazo, seja bem maior a contri- 

bui<;ao do desenvolvimento tecnologico para o crescimento 

agricola. 

Existe, contudo, uma terceira frente de atua^ao, que tern re- 

cebido muito pouca aten^ao por parte dos especialistas e tomado- 
res de decisao. Trata-se da atuaqao sobre a margem intensiva da 
agricultura. No Brasil, o uso da terra vem se caracterizando por 

uma taxa de aproveitamento das mais baixas, quase nao alterada 

no tempo. Os dados do Cadastro do INCRA de 1972 mostram, 

por exemplo, que, em media naquele ano, apenas 58,5% da area 

total dos imoveis rurais do pais estavam sendo explorados e, de- 

duzindo-se as areas inaproveitaveis e as areas de floresta, resta- 

vam 27,0% da area aproveitavel total (cerca de 80 milhoes de 
hectares) que, embora agricultaveis, permaneciam sem uso. 

Outro indicador da intensidade de uso das terras reside na 

proporqao das terras usadas na lavoura. Os dados do INCRA 

revelam que apenas 10% da area total dos imoveis rurais no Bra- 

sil eram empregados em atividades de lavoura. Resultados se- 
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melhantes sao fornecidos pelos Censos. A proporgao da area em 

lavouras para a area total dos estabelecimentos agropecuarios 

nao so foi baixa, como quase nao mudou entre os dois ultimos 

Censos (11,5%, em 1960, e 11,6%, em 1970). 

Outras caracteristicas do aproveitamento das terras no Bra- 

sil serao examinadas na segao 4. Fica registrada, a esta altura, 

a reduzida taxa de aproveitamento de terras no Brasil. Chama-se 
tambem a atengao para a necessidade de um exame das possibili- 

dades de ampliagao da produ(;ao com atuaqoes sobre a margem 

intensiva da agricultura. Coloca-se, portanto, uma terceira fon- 

te de crescimento da agricultura: 

iii. o uso mais intensivo das terras nas areas ja ocupadas 

Para resumir, se se chamar a produqao agricola de Ya, de 
Au a area de terra efetivamente explorada, e de A a area total de 

terra aproveitavel na agricultura, a produ^ao agricola, em um 

dado momento, pode ser representada por: 

Ya Au 
Ya =   .   A 

Au A 

Com base na relaqao acima, o crescimento de Ya pode ser 

decomposto em: 

o o 
o Y Au o 

(Ya) = ( ) + ( ) + A 
Au A 

o As informaqoes disponiveis indicam que, em media, a ta- 
Au o 

xa — esta proxima de zero, e que Ya tern crescido graqas a 
A 

o 
incorporaqao de novas terras, isto e via A>0 e, em algumas 

areas, pelo aumento do rendimento da terra, — For sua vez, 

A 
as politicas agricolas vem atuando mais no sentido de promover 

a incorporaqao de novas terras e, ao menos mais recentemente, 
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de aumentar sua produtividade. Embora certas medidas pos- 

sam afetar ( ) , nao existe um esforgo concentrado e cons- 
A 

ciente para conseguir um aumento substancial dessa relaqao. 

O presente trabalho objetiva, numa abordagem introdutoria, 

efetuar um exame em conjunto dessas fontes basicas de expan- 

sao da produqao agncola, com especial enfase, pela pouca aten- 

qao que vem recebendo, ao potencial de uma ampliaqao da mar- 

gem intensiva para o crescimento da agricultura do Brasil. A 

segao 2 focaliza o desenvolvimento tecnologico; a 3 examina 

aspectos da expansao da fronteira agncofa; a seqao 4, por sua 

vez., lanalisa o potencial representado pela intensificaqao no uso 

da terra em areas ja ocupadas. 

2. O PAPEL DO DESENVOLVIMENTO TEONOLOUCO 

O desenvolvimento tecnologico, aumentando a produtivida- 

de media das terras, pode contribuir de forma marcante para ace- 
lerar o crescimento da produqao agropecuaria. Contudo, como se 

vera adiante, esta nao e a unica maneira pela qual os avanqos na 

tecnologia agricola afetam o crescimento da produqao. 

Tern sido numerosos e variados os estudos e discussdes, tan- 

to teoricos coimo aplicados, em torno do papel que pode desem- 

penhar a mudanqa tecnologica sobre o desenvolvimento agrico- 

la. Por esta razao, o presente capitulo sera bastante sucinto, pro- 

curando classificar as tecnologias agropecuarias de forma mais 

apropriada para os fins deste trabalho, bem como determinar de 

que forma afetam os fatores que explicam o crescimento da pro- 
duqao agropecuaria, no coutexto referencial teorico da parte 1. 

2.1 BREVE HIST6RICO DO PAPEL DA TECNOLOGIA 

NA AGRICULTURA DO BRASIL 

A observaqao do crescimento da produqao agricola brasileira, 

nas ultimas decadas, permite verificar que a participaqao da ex- 

pansao de novas areas vem sendo bem maior que a do crescimen- 

to dos rendimentos por hectare. A grande exceqao a este padrao 
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se identificou no do estado de Sao Paulo, onde os rendimentos 

por hectare representam importante papel. 

A estagnagao observada nos rendimentos por hectare para o 

Brasil como um todo (v. Tabela 2) e um indicador do baixo uso 

de tecnologias quimico-biologicas (5)- 

Nao obstante o possivel impacto negativo dos pregos relati- 
ves (fator-produto) sobre a adoqao de novas tecnicas que visem 

aumentar a produtividade por hectare, a falta de um sistema glo- 

bal de pesquisa, bem como a inexistencia de recursos financeiros 

suficientes para o aparato de pesquisa, parecem ter constituido as 

causas principais do seu pouco exito — especialmente no caso 

daquelas dirigidas a aumentos da produtividade por hectare. 

Para ter uma ideia da desigualdade regional no que concer- 

ne a alocagao de recursos para pesquisa, e suficiente indicar que 
a Secretaria de Agricultura do Estado de Sao Paulo contava, em 

1969, com 720 tecnicos engajados em trabalho de pesquisa, sendo 

que em todo o Ministerio da Agricultura o seu numero era en- 
tao de 850. (V [13], p. 100). Alem disso, em 1965 o orqamento 

em termos reais da Secretaria de Agricultura de Sao Paulo era 

quatro vezes maior que o de 1959, subindo de 4,3 para 7,8% sua 
participaqao no orqamento total do Estado (V [14]), 

A partir de 1973, com a criagao da Empresa Brasileira de 

Pesquisas Agropecuarias (EMBRAPA), comeqa a se implantar 

nova orientagao a pesquisa no Brasil, passando a enfatizar a ne- 

cessidade de desenvolver variedades e tecnicas agronomicas ade- 
quadas a cada regiao do pais, visando, entre outras coisas. au- 

Ya 

mentar   
Au 

2.2.1. Tecnologias que afetam a Produtividade das Lavouras 

Existentes. 

Esse tipo de tecnologia se costuma associar a ideia de "de- 
senvolvimento tecnologico" Afeta produtos que ja vem sendo 

cultivados, trazendo aumentos de produqao por unidade dos in- 

sumos nela usados. 

(5) Reconhece-se, entretanto, que o renidimento medic engloba tambem o 
declmio da produtividade devido a exaustao do solo e/ou a incorpora- 
qao de terras matrgiriais. 
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Um caso especial, nesta categoria, reside na mudanga tecno- 

logica neutra, caracterizada por manter inalterada a taxa margi- 

nal de substituigao dos fatores que entram em cada produto, em- 

bora resulte em maior produgao por unidade de todos os fatores 

empregados. 

Como a terra e fator de produgao essencial e largamente usa- 

do na produgao agropecuaria, esse tipo de mudanga tecnologica 
ocasiona, necessariamente, um aumento do rendimento por hec- 
tare. Um exemplo deste tipo de tecnologia se encontra nas se- 

mentes hibridas. 

2.2.2. Tecnologias que levam a Produgao de Novos Produtos 

As vantagens comparativas de cada produto, por regiaoi, de- 

pendem tambem da tecnologia disponivel. Um produto X, que 

antes nao entrava no uproduct mix" de uma dada area, pode vir 

a ser incorporado, se o desenvolvimento de nova tecnologia tor- 
na-lo relativamente (na margem) mais lucrativo que os outros. 

2.2.3. Tecnologias para possibilitar a Ocupagao de Areas 

Consideradas pouco Viaveis 

A EMBRAPA mantem atualmente tres centros de aprovei- 

tamento de recursos naturais: a) O Centro Nacional de Pesqui- 

sa para o Cerrado; b) o Centro Nacional de Pesquisa 

para o Tropico tlmido; e c) O Centro Nacional de Pesquisa 

para o Tropico Semi-arido. Visam desenvolver tecnologias que 

permitam incorporar a produgao agropecuaria areas-problema de 
caracteristicas especificas. 

Este tipo de avango tecnologico e de grande importancia pa- 

ra o Brasib tendo direta relagao, tanto com a expansao da fron- 
teira agricola, como com a possibilidade de intensificar o uso da 

terra. O ganho social que o Brasil tera pela dedicagao de recur- 

sos na conquista de novas areas potencialmente agricultaveis 

podera ser avaliado pelo aumento no produto agricola liquido a 

obter em tais areas, num horizonte economico de longo prazo. 

Este tipo de tecnologia vem, usualmente, incorporado a investi- 
mentos de tipo <finfraestrutural" Investimentos em sistemas de 

irrigagao e tratamento de solos sao dois dos inumeros exemplos 

de investimentos desse tipo. Seu efeito e semelhante ao do in- 
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vestimento em infraestrutura de transporte e armazenagem, por 
permitir incorporar novas terras a produqao. 

2.2.4. Tecnologias para permitir uma Intensificagao da 

Produgao Agricola 

Em alguns casos, pode-se desenvolver novas tecnicas, nao 

tanto para obter um acrescimo da produtividade de um produto 

especifico, mas para permitir um encurtamento em seu tempo 

plantio-colheita, de maneira a permitir com que outro produto 
possa ser produzido no mesmo ano e na mesma terra (ou seja. 

podem se repetir os casos de trigo e soja no sul do pais, por 

exemplo). Nestes casos, embora o rendimento de cada produto 

possa nao ser afetado, ou mesmo vir a diminuir, a produtividade 

por unidade de area e usualmente incrementada de forma 

substancial. 

Outra maneira pela qual a tecnologia agricola pode permi- 
tir a intensificagao da produgao agricola e pela remogao de obsta- 

culos a um maior uso das terras em fazendas ja formadas mas 

que tenham areas-problema. As formas de drenagem e recupe- 

ragao de terras a nivel de fazendas constituem exemplos de tec- 
nologias desse tipo. Tern muito em comum com as do item 2.2.3., 

mas atuam a nivel de fazenda, enquanto que as outras atuam a 

nivel de regiao. 

Esses quatro tipos de tecnologias exercem efeitos diferentes 

sobre os ellementos em que se decompoe o crescimento da produ- 

Y0a 
gao agropecuaria: o crescimento do rendimento da terra, ( ) o 

Au 

o 
crescimento da area total de terra aproveitavel na agricultura A; 

, A0
U 

e a intensificagao do uso das terras ja disponiveis ( ) As 
A 

tecnologias que aumentam a produtividade da terra em lavouras 
Ya 

ja existentes afetam de forma especial, a ( As tecnolo- 
Au 

gias que permitem alterar o "product mix" podem afetar tan- 
Y* 

to ( ^ , como tambem. se trouxerem incentives a um uso 
Au 
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An 

mais amplo da terra, a ( So afetarao especificamente a A 
A 

se o novo produto se adaptar, de forma especial, a areas antes 

consideradas inaproveitaveis. 

Ja as tecnoloigias que possibilitam a ocupa^ao de terras con- 

sideradas pouco viaveis tem como principal efeito um aumento 
Ya Au 

A. Somente afetarao a media nacional de ( ) e de ( ), se 
A A 

o rendimento da terra e sua intensidade de uso nas novas areas 

forem maiores que os das areas tradicionais. 

Finalmente, as tecnologias que levem a uso mais intense das 
Ya Au 

terras podem atingir tanto a ( ) como a ( ) Afetarao de 
Au A 

Ya 
forma especial a ( no caso da introdugao de safras multi- 

Au 

Au 
plas; e atingirao ( ), se removerem obstaculos ao uso mais 

A 
amplo das terras nas fazendas ja formadas mas com parte das ter- 

ras nao explorada. 

A discussao acima tem carater meramente classificatorio. O 

uso efetivo de tecnologias depende de uma serie de fatores de 

ordem economica, alguns dos quais considerados na seqao 4. 

3. ASPECTOS DA EXPANSAO DA FRONTEIRA 

AGRlCOLA 

3.1. FATORES QUE AFETAM A EXPANSAO DA 

FRONTEIRA AGRlCOLA 

Das diversas abordagens a teoria da localizaqao da atividade 
economica, a que se apresenta mais reveladora em termos das 

explicaqoes que fornece a expansao da fronteira agricola — ver- 
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sao brasileira — e a de von Thuenen(6)- O modelo deste autor 

permite demonstrar, com base em suposiqoes simplificadoras, que, 

embora a terra tenha qualidade uniforme, a lucratividade relati- 
va dos diversos produtos e os custos de transporte determinam 

sua alcicagao na produqao de produtos agropecuarios, a qual va- 

ria com a distancia cidade-mercado, dentro de um padrao espe- 

cial de uso da terra em circulos concentricos. Alem do mais, da- 

dos os elementos da analise, seu modelo permite definir o que se 

pode chamar de "fronteira-agricola" — ou seja, um circulo no 
espaqo, separando as terras exploradas daquelas sem condiqoes 

economicas de explora^ao. 

O modelo von Thuenen e estatico. Condiqoes inalteradas 

produzem circulos concentricos que nao mudam. Contudo, as 

condiqoes basicas podem se alterar, provocando mudan^a no pa- 

drao de uso da terra. Uma analise de estatica comparada com o 
modelo focalizaria os seguintes pontos: 

a. mudangas nas condigoes de mercado 

Quando aumenta a demanda por produtos agricolas na cida- 

de-mercado, dados os outros elementos do modelo, ocorre uma 

ampliagao no raio do conjunto de circulos concentricos. Em ou- 

tros termos, "fronteira agricola" conforme definida acima, am- 

plia-se a medida em que os pregos ascendentes de alimentos e 
materias primas aumentam a lucratividade bruta do produto na 

margem extensiva de produgao, tornando viavel seu cultivo (ou 

criagao) a distancias cada vez maiores. 

b. alteragao na fungao de produgao ou no custo dos insumos 

usados na produgao 

Supondo dados os ultimos, o desenvolvimento tecnologico, 

reduzindo o custo unitario de produgao, altera a amplitude e a 

composigao do padrao de circulos concentricos. 

O desenvolvimento tecnologico afeta a "fronteira agr^cola,, 

de duas formas: mudando as condigoes de lucratividade do pro- 
duto na margem extensiva de produgao aumenta a amplitude do 

circulo extern©; e alterando a lucratividade relativa dos diversos 
produtos, pode modificar o padrao espacial da produgao. 

(6) Von Thuenen foi econconista e propriet&rio de terras. Em 1803 de- 
senvolveu o modelo teorico para exp1icar a ocupagao de terras. Pa- 
ra uma apresentagao simples e lucida do seu modelo, v. [1], cap. 10. 
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c, variagao nos custos de transporte 

Inovaqoes na area dos transportes podem provocar reduQoes 

nos custos unitarios de mover no espa<;o os produtos agnco as 
consumidos no mercado central, aumentando a amplitude dos 

drculos concentricos e alterando o padrao espacial da produQao. 

Obviamente, o modelo de von Thuenen e ^ extremamentc 

simplificado. facil mostrar que, mesmo na hipotese^ de regiao 

piana, terras homogeneas e condigoes de produqao ideniicas pa- 

ra todos os fazendeiros, um padrao de organizaqao esjDacial bem 
mais complexo resultaria se o custo de transporte nao vanasse 
regularmente com a distancia e se existisse mais de um merca- 
do^). O modelo torna-se bem mais complexo quando se abando- 

na a hipotese de homogeneidade do espaqo. Via de regra, exis- 
tem diferenqas substanciais nas qualidades intrinsecas da terra e 

em sua topografia, afetando fundamentalmente, de um lado, as 
possibilidades da producao agropecuaria em areas diferentes e, 

de outro, o transporte dos produtos para os mercados. 

Contudo, se se fizerem as necessarias qualificaqoes, o modelo 

pode ser empregado para ajudar a identificar os principais fato- 

res que vem afetando a expansao no espaqo da agncultura da re- 
giao Centro-Sul(8) do Brasil a partir da 2.a guerra mundial, e pa- 

ra compreender as politicas agricolas que tern sido executadas. 

O papel desempenhado pela regiao Centro-Sul na expansao 

da oferta de produtos agropecuarios no Brasil, a partir da 2.a 

o-uerra mundial, explica a razao de se Ihe ter dado enfase. A P^o- 

xima se(;ao fara um esboqo da expansao da agricultura da regiao 

a partir do fim da decada de 1940, usando-se como elemento au- 
xiliar de analise o modelo de von Thuenen modificado. 

3.2. A EXPANSAO RECENTE DA FRONTEIRA 

AGRfCOLA NA REGIAO CENTRO-SUL 

3.2.1 Rapido Esbogo Historico 

De forma esquematica e simplificada, considerar-se-a o com- 

plexo urbano-industrial-exportador em torno do tnangulo Sao 

(7) V., por exemplo, [9], cap. 6. 

(3) Par regiao Centro-Sul entendsm-se os estadcs do Rio ds Janeiro, Mi- 
iia^ Gerais, Mato Gqxjsso, Goias, Sao Paulo, Parand, Santa Catarma 
e Rio Grande do Sul. 
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Paulo'—Rio de Janeiro—Belo Horizonte como o nucleo dinamico, 

cuja demanda provoca respostas por parte da agricultura da re- 

giao que se situa a sudoeste, oeste e a norte-noroeste, criando es~ 

timulos para sua expansao horizontal. Para que esses estimulos 

se traduzam em alargamento da fronteira agricola requerem-se, 

preliminarmente, a eliminaqao de certos obstaculos e a criaqao 
de condiqoes favoraveis. Em outros termos, os estimulos de mer- 

cado so determinam uma expansao da fronteira agricola apos a 

realizaqao de investimentos em infra-estrutura de transporte e 
armazenagem e, a nivel de fazenda, apos a remoqao de obstaculos 

para o uso da terra em atividades agropecuarias (para o que con- 

corre a politica de credito). Os objetivos desses investimentos 
e estimulos estao, em muitos casos, relacionados aos elementos 

basicos da versao estatica comparada do modelo de von Thue- 
nen, pois visam reduzir os custos de transporte e melhorar as 

condi^oes da produqao agricola nas areas de fronteira, elevando 

sua lucratividade a nivel de fazenda, e viabilizando a produqao 

agropecuaria a distancias cada vez maiores do nucleo central. 

Para fins da analise, pode-se visualizar a regiao Centro-Sul, 

logo apos a 2.a Guerra Mundial, como num estado de equilibrio 
em termos de fronteira agricola. No passado esta havia avan- 

<^ado pelas areas que podiam ser incorporadas a producao, dada 

sua fertilidade relativa e a infraestrutura de transporte associa- 
da ao avango do cafe pelo estado de Sao Paulo. No fim da 2.a 
Guerra Mundial essas areas se encontravam quase que total- 

mente ocupadas, e a fronteira agricola havia estacionado. Nao 
existiam entao grandes estimulos do lado da demanda para um 

crescimento substancial da oferta agropecuaria. 

Apos o termino da 2.a Guerra Mundial a situaqao come^ou a 

se alterar. A demanda por produtos de exporta^ao — especial- 

mente o cafe —, transmitida via nucleo central, aumenta radical- 
'nente. Da mesma forma a expansao da populaqao e o crescimen- 

to da renda per-capita, tambem sentidos mais intensamente no 
nucleo central, tornam necessaria a ampliacao da oferta de pro- 
dutos alimenticios e de fnaterias primas para o setor industrial. 

Esse crescimento da demanda encontrou, porem, certa resisten- 

cia na capacidade produtiva da agricultura de entao. Esta nao 
tinha condiqoes de se alterar substancialmente via mudanqa tec- 
nologica e dependia fundamentalmente da incorporaqao de no- 

vas terras ao processo produtivo. Como as areas agricolas pas- 

siveis de uso estavam inteiramente ocupadas, e nao existia a ne- 
cessaria infraestrutura basica para permitir uma expansao da 

fronteira agricola a uma taxa suficiente para atenuar a pressao 
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da demanda do nucleo central, a produqao agricola nao respon- 

deu como devia. Os preqos elevados do cafe no inicio da decada, 

aliados a fertilidade das terras do Norte do Parana, provocaram 

a ocupaqao dessa area da regiao, mesmo com as deficiencias in- 
fraestruturais entao existentes. Porem, o crescimento da oferta 

de produtos para o mercado interne nao foi adequado, e o perio- 

do de 1951 a 1954 apresenta uma sucessao de crises de abasteci- 

mento acompanhadas d^ altas nos pre^os, em termos reais, dos 

produtos agropecuarios, especialmente nas cidades grandes do 

nucleo central (V [17]). A altas de pregos do cafe e de outros 

produtos agricolas provocam certa aumento de produqao, espe- 

ciallmente nas novas areas do Parana, mas a carencia de meios 
adequados de armazenagem e escoamento das safras, aliados a 

uma comercializaqao deficiente fazem com que se verifiquem 
perdas substanciais. 

As pressoes e insatisfaqoes nos meios urbanos do nucleo cen- 

tral for^am ao governo — que entao concentrava seus esforqos 

na industrializaqao do pais — a voltar parcialmente a atenqao 

para a agricultura. Em 1954, primeiro a comissao Klein-Saks e 

depois, com mais cuidado, e Comissao Mista Brasil-Estados Uni- 

dos ([17]. pp. 221-222) diagnosticaram o problema e, para elimi- 

nar os engarrafamentos identificados, sugeriram fossem efetua- 

dos investimentos em transporte e armazenagem, ampliando o 

credito agricola e tomadas medidas para aumentar a eficiencia do 

processo de comercializa<;ao de produtos agropecuarios. 

Essas sugestoes foram amplamente adotadas. O programa 

de Metas do Presidente Kubitschek, por exemplo, enfatizou o 
transporte, o armazenamento e as melhoras no processo de co- 

mercializa^ao, e os governos que o sucederam vem mantendo tal 

enfase. Merece especial destaque o programa de constru^ao de 

estradas que, tendo recebido enorme impulse desde 1955, tornou 
possivel uma expansao substancial da fronteira agricola da re- 

giao, dentro do contexto da versao estatica comparada do modelo 

de von Thuenen. Este programa permitiu completar a ocupa- 

^ao do Nordeste do Parana e abrir o noroeste e sudeste do esta- 
do. Tornou possivel, tambem, a expansao da agricultura em par- 

tes de Minas Gerais, sul de Goias e Mato Grosso. 

A expansao da fronteira agricola da regiao e a melhora das 
condi^oes de escoamento da produgao fizeram com que, apos 

1957, a oferta de produtos agricolas — especialmente os de ori- 

gem vegetal — pudesse crescer rapidamente, eliminando assim 

as pressoes altistas de longo prazo sobre seus preqos. 
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3 .2.2. A Magnitude do Fenomeno na Regiao Centro-Sul 

Os elementos da Tabela 3 fornecem uma ideia de como se 

deu o crescimento da fronteira agricola da regiao no pos-guerra. 

Nele se encontram dados dos Censos de 1940, 1950, 1960 e 1970, 

sobre o numero e a area dos estabelecimentos agricolas em esta- 

dos selecionados da regiao. Sao Paulo e Minas Gerais compare- 

cem como estados ^^velhos'^ servindo mais como base de compa- 

raqao. Parana, Mato Grosso e Goias sao os estados "novos" em 

que, de forma mais acentuada, se deu a incorporaqao de novas 

areas a agricultura. 

Tanto em numero de estabelecimentos como em sua area 
total, os estados "velhos" apresentam certa estabilidade no pe- 

riodo, o que e particularmente verdadeiro no caso de Sao Paulo. 

As taxas de crescimento decenal da area acumulada dos estabe- 

lecimentos agncolas(9) desses dois estados sao, de longe, as me- 

nores dos cinco estados em todo o periodo. Minas Gerais apre- 

senta um crescimento da area total maior que o de Sao Paulo — 

provavelmente em decorrencia da expansao da fronteira em 
areas do estado — mas bastante inferior ao de qualquer dos es- 

tados "novos" 

Chama a atenqao o ritmo de incorpora^ao de terras dos "no- 

vos" O estado do Parana que em 1940 possuia cerca de 64 mil 

estabelecimentos, com quase 6,3 milhoes de hectares, tern, em 

1970, uns 550 mil estabelecimentos, ocupando uma area quase 

2,4 vezes maior (cerca de 14,8 milhoes de hectares). Crescimento 

semelhante se verificou em Goias e Mato Grosso. Em Goias o 
numero de estabelecimentos aumentou em cerca de 89 mil entre 

1940 e 1970, enquanto que sua area total passou de pouco mais 

de 19,6 milhoes de hectares, em 1940, para cerca de 39,5 milhoes 

de hectares, em 1970. No periodo, Mato Grosso teve um aumen- 

to proximo de 96 mil estabelecimentos, e a area total destes pas- 

sou de cerca de 20,7 milhoes a 44,9 milhoes de hectares, entre 

1940 a 1970. Em conjunto, nos tres estados, foram agregados 

quase 34 milhoes de hectares a produqao agropecuaria, cerca de 

1,6 vezes a area total dos estabelecimentos agropecuarios do es- 

tado de Sao Paulo em 1970. 

(9) Toma-se a soma dia area de todos os estabelecimentos agricolas co- 
mo varidvel que fomeca uma kteia da £,rea total de terra disponivel 
(embora nao inteiramiente ocupadas), para atividades agropecuarias, A. 
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O exame das taxas de crcscimento decenais chama a aten- 

qao para o fato de que, com exceqao do Parana, em todos os de- 

mais estados sofreram queda acentuada entre os anos censitarios 

de 1950/1960. Esta e justamente a epoca em que a fronteira agri- 

cola estava impossibilitada de crescer em decorrencia das defi- 

ciencias na infraestrutura basica da regiao. A excegao do Pa- 

rana se deve a corrida para ocupar as ferteis "terras roxas'', esti- 

mulada pelos preqos elevados do cafe na primeira parte da deca- 

da de 1960. Note-se tambem a recupera^ao do crescimento da 

area total entre os anos censitarios de I960 e 1970. Em grande 

parte isso se deve aos investimentos em infraestrutura e as ou- 
tras medidas tomadas a partir de 1955. 

3.3. SUGESTAO DE CRIT^RIOS PARA AVALIAQAO DE 

INVESTIMENTOS EM EXPANSAO DE 

FRONTEIRA 

3.3.1. Consideragoes Gerais 

Eicou estabelecida acima a magnitude da incorporagao de 

novas areas a promogao agropecuaria da regiao Centro-Sul do 

Brasil, nas tres ultimas decadas. A enfase a regiao justifica-se 

tendo em vista sua participagao dlevada e crescente na determi- 

nagao do produto agricola do pais. Quando se afirma que, a nivel 

nacional, 90% do aumento da produgao agricola no period© 1948- 

1969 podem ser atribuidos a expansao das areas cultivadas (V 

[16]), em boa medida esta se falando de eventos que se desen- 
rolaram na regiao. 

Evidencia-se tambem, na analise acima, o papel dos investi- 
mentos de infraestrutura na rapida expansao de A na regiao. 

Existem dois tipos de investimento infra-estrutural que podem 

o 
afetar a A: 

i. investimentos em infra-estrutura fisica compreen- 

dendo basicamente transporte e armazenamentos; como se 

viu, este tipo de investimento tern merecido enfase nas 

politicas para garantir um crescimento elevado da agricul- 

tura brasileira. 

ii. o investimento no que se poderia chamar de "infra- 

estrutura tecnologica", que se trata, como realgou a segao 
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2, de investimentos do tipo da correqao de solos, da irriga- 

qao da drenagem, que, incorparando avanqos tecnologico:, 

permitem uma expansao de A por areas antes consideradas 
inviaveis; mais recentemente as atenqoes dos responsaveis 

pela politica agricola tem-se voltado, tambem, para este 

tipo de investimento; merecem destaque, nesse sentido, al- 

guns dos programas do POLOCENTRO, do POLONOR- 

DESTE e mesmo do POLAMAZONAS (V [2]). 

Como ambos os tipos de investimento normalmente exigem 

dispendios elevados da parte do governo e tern um periodo de 

maturaqao bastante longoi, seria extremamente util se pudessem 

se desenvolver criterios para decidir ate "onde ir" na promoqao 
da expansao territorial. De uma maneira simplificada, poder- 

se-ia determinar a fronteira "otima" como a area marginal incor- 
porada via investimento-s em infraestrutura, onde a taxa social 

marginal de retorno desses investimentos e igual a taxa social 

de retorno de ativos fixos da economia como um todo. Poder- 

se-ia tentar medir essa taxa ex-ante (com base, evidentemente, 
em uma serie de supoistos simplificadores) para toda a infraestru- 

ra relevante, reunida num indice composto, agrupando investi- 
mentos em estradas, ferrovias, armazens etc.. 

Fica apenas registrada a ideia, O detalhamento de um tal cr > 
terio, requerendo cuidadosos estudos e investigagoes adicionais, 

nao sera tentado no presente trabalho. Ao tentar levar a efeito 

esta tarefa, seria ideal que se desenvolvessem tambem criterios 

para permitir uma compara9ao dos beneficios decorrentes de in- 
vestimentos destinados a afetar Y0a pela expansao de A. com 

Ya Au 
aqueles via incrementos em ( ) e em ( ). 

Au A 

3.3.2. Alguns Elementos a Considerar na Avaliagao dos 

Investimentos Infra-estruturais 

Como se ressaltou acima, dentre os investimentos infraes- 
truturais o transporte tern tido carater prioritario, devido a sua 

funqao de conectar o^s centres de produqao com os de consume. 

A distancia maxima que se recomendaria para uma nova estra- 

da ou ferrovia e, consequentemente, a area nova a incorporar ao 
processo de produqao, seria determinada pelos pre^os dos produ- 

tos nos mercados, pelos custos de transporte e pelos curtos de 
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produqao na nova area incorporada. Porem, esse tipo de anahse 
se faz geralmente supondo que as regioes tradicionais (comu- 

mente mais proximas do-s centres de consumo e exportaqao) 

mantem o mesmo mvel de tecnologia. Quando se desenvolvem 

com sucesso novas tecnologias para as regioes tradicionais, os 

aumentos da oferta que se verificam podem, ceteris paribus, le- 
var a uma queda de preqos dos produtos e, consequentemente, 

deixar fora de concorrencia a produqao nas areas novas. Dessa 

maneira a tecnologia atuaria como um "freio" para a expansao 

de A. Consequentemente, as politicas de expansao de fronteira 

nao podem ser formuladas independentemente da politica de ge- 

ragao e difusao de novas tecnologias. 

A contradiqao observada anteriormente pode nao se verificar 

em dois casos: primeiro, se os produto-s das areas de fronteira 
sao diferentes dos das areas tradicionais, e sua elasticidade-preqo 

cruzada (da procura) for baixa; e, em segundo lugar, se os pro- 

dutos que se produzem em ambas as regioes puderem ser escoados 

a preqos constantes no mercado internacional. 

O problema de determinar a distancia otima da fronteira nao 
esta relacionado somente ao transporte. A capacidade dinamica 

de armazenamento nas regioes tradicionais pode tambem atuar 

como freio para o desenvolvimento das novas areas. Como a pro- 

dugao agropecuaria se concentra em epocas definidas, o envio 
da produqao aos centres de armazenamento pode gerar abarrota- 
mentos, com as conhecidas filas de caminh6es(10)- Esta situaqao 

aumenta os custos de transporte, assim como gera a possibilida- 

de de perdas devidas a insetos, deterioraqao do produto etc.. A 
situaqao agrava-se, se a regiao tradicional incorporar tecnolo- 

gias quimico-biologicas, deslocando sua oferta agregada para a 

direita a uma taxa maior que a do crescimento da capacidade de 
armazenamento. 

A localizaqao da nova capacidade de armazenamento deve 

ser funqao do volume de produqao nas areas novas, assim como 

do tipo de transporte. A primeira variavel e relevante para a 

determina<;ao do nivel otimo de capacidade de armazenamento. 

Se se espera que a nova regiao em pouco tempo amplie sua pro- 
duqao substancialmente, e possivel que se justifique o investi- 

(10) Supoe-se que a produqao da fronteira chega mais tarde aos centros 
de consumo por uma questao de distancia. A situaqao se modificaria 
se a fronteira tivesse epoca de colheita diferente da regiao tradicional. 
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mento em silos eoncentradores. Por outro lado, diferentes tipos 

de transportes podem desempenhar papel importante na localiza- 
^ao de armazens. Suponha-se, po^r exemplo, uma area nova cuja 

produgao pode ser totalmente escoada por estrada de rodagem. 

Todavia, a uma distancia intermediaria entre esta area e os cen- 

tres de consumo, esta o fim de linha de ferrovia, que tambem se 

dirige ao polo consumidor. O investimento em capacidade arma- 

zenadora na area nova se justificaria se o custo social do inves- 

timento fosse pelo menos igual aos ganhos sociais, medidos peia 

diferen^a entre o custo de transporrte por terra versus os custos 

de envio por ferrovia. 

Existem, finalmente, as individualidades da capacidade ar- 

mazenadora. Para estes casos, a armazenagem a nivel de fazenda 

pode constituir uma saida, embora sua viabilidade dependa mui- 
to do agricultor, no que se refere a sua capacidade de produzir 

produtos padronizados, adequados as necessidades do mercado. 

A localizaqao de armazens na fronteira agricola ou fora dela 

nao e o ponto fundamental, embora importante. O ponto que 

merece destaque aqui consiste em que a incoirpora<;ao de areas na 
fronteira agricola requer investimentos, entre outras coisas, em 
armazens, e que os mesmos deveriam ser avaliados num contexto 

como o sugerido acima. 

4. A INTENSIDADE DE USO DA TERRA NA 

AGRICULTURA DO BRASIL 

Ja se ressaltou o fato de que a politica agricola no Brasil vem 

atuando, de forma predominante, no sentido de estimular a ex- 

pansao da fronteira agricola e, mais recentemente, de aumentar 

a produtividade da terra. Tern recebido muito pouca atengao a 

possibilidade de obter aumentos na produ^ao agropecuaria, me- 

diante uma intensificaqao no uso das terras ja ocupadas, seja pe- 
ia promo^ao do aproveitamento de terras nao utilizadas nas fa- 
zendas, seja pelo aumento da produqao por unidade de area nas 

terras ja alocadas as atividades de lavoura e da pecuaria. 

Objetiva-se aqui proceder a um exame da intensidade de uso 

das terras na agricultura brasileira, analisar possiveis explica- 

Qoes para a situaqao encontrada e indicar, para estudo posterior 

mais minucioso, algumas politicas que se possa empregar no sen- 

tido de melhor uso das terras no pais. 
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4.1. A UTILIZAQAO DAS TERRAS NA AGRICULTURA 

BRASILEIRA 

A presente seqao fara um exame da taxa de utilizaqao das 

terras na agropecuaria do Brasil, com enfase aos resultados do 

recadastramento de 1972, do INCRA, mas empregando tambem 
dados do Censo de 1970(1B. 

A Tabela 4 apresenta, para o Brasil e para suas Grandes Re- 

gioes, a proporgao nao explorada da area aproveitavel total(12) 

dos imoveis rurais cadastrados, tanto em termos agregados como 

por classes de area total desses imoveis. Dois fatos chamam 

atenqao: 

i. a elevada propoirqao das areas aproveitaveis nao 

utilizadas; e, 

ii. a tendencia a, a medida em que aumenta a area 

total dos imoveis, elavar-se a taxa de ociosidade da terra, 

expressa pela proporqao nao explorada da area aproveita- 
ve(l total. 

No que diz respeito a proporgao nao explorada das areas 

aproveitaveis, verifica-se na Tabela 4 que, embora geralmente 

elevada, ela nao e uniforme de regiao a regiao, Embora a media 

nacional seja de 27%, a nivel regional as medias variam de 9,5%, 

na regiao Sudeste, num extremo, a 34,9% e 42,4%, respectiva- 
mente, nas regioes Centro-Oeste e Norte, no outro. Sao de espe- 

rar taxas mais elevadas das regioes Norte e Centro-Oeste. Cha- 

ma a atengao, porem, o baixo nivel de uso das terras aproveita- 

(11) Os dados do INCRA e do Censo n'ao sao estiitamente coimiparaveis, 
imesmo quiando se examinam categorias identioas. A uinidade do IN- 
CRA e o Imovel Rural, «piredio rustico da area contlnua formado de 
uma ou mais paroelas de term,, pertencentes a um mesmo dono» e 
quie possa sea- usado em atividades aprop&ouarias. A unidade do Cen- 
so, por sua vez, e o Estabeiecimento, ou seja, «todo o terireno, de area 
continuia, independente do tamanho, formado de uma ou mais par- 
oelas confiantes, sujeito a uma unica admiiiistracao», onde se proces- 
sem atividades agropecuarlas. O imovel rural € unidade de proprie- 
dade, enquanto que o estabelecimenito e unidaide de administraqao. 

02 A area aproveitavel total do imovel rural e igual a sua drea totol me- 
nos a drea nao aproveitavel e menos a area de florestas de reserva 
legal. Representa, portanto, a area que pole ser initeiramenite u-ada 
para atividades agrop^eouarias. 
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veis na regiao Nordeste, justamente a area do pais que apresenta 

a maior densidade populacional. 

Nao se sabe ate que ponto os dados do INCRA expressam 

com exatidao o mvel de ociosidade das terras no Brasil. Pode-se 

manter reservas sobre exatidao das declaraqfoes feitas pelos fa- 

zendeiros. Alem do mais, nao ha duvida de que boa parte das 

areas declaradas como empregadas" em atividades agropecuarias 

sao subutilizadas e, dadas condiqdes adequadas, poderiam pro- 

duzir substancialmente mais. Isso ocorre especialmente nas 

areas de pecuaria que, para o Brasil, somam 155 milhoes de hec- 

tares, ou seja, cerca de 52% da area total aproveitavel. Por outro 

lado, nao esta claro ate que ponto as areas nao exploradas sao 

realmente aproveitaveis e, em caso positive, com que finalidade. 
Aceitando, porem, que, em boa parte os dados do INCRA 

refletem realmente o grau de subutilizaqao de terras no Brasil, 

nao se pode fugir da conclusao de que as magnitudes envolvidas 
sao enotrmes e existe um potencial muito grande de ampliaqao da 

produqao agropecuaria pelo aproveitamento dessas terras, que 

merece ser estudado. 

Apenas para ter uma ideia dos totais envolvidos, segundo 

os dados do INCRA, foram as seguintes as areas nao> aproveita- 

das, reveladas pelo recadastramento: 

Se, tomando em conta as dificuldades que possam existir pa- 

ra o uso de parte dessas terras, se assumisse a hipotese de que 
apenas 25% das mesmas podem, sem muito transtorno, ser culti- 

vadas, ainda assim restariam mais de 20 milhoes de hectares a 
aproveitar. Como boa parte desse total provavelmente esta loca- 

lizada em areas de infra-estrutura basica ja consolidada, podem 

ser muito grandes os beneficios sociais a obter de sua incorpora- 

qao a produqao. 

Outra indicaqao da baixa intensidade de uso da terra se acha 

nos dados da Tabela 5, que apresenta, para o Brasil e para alguns 

REGIAO (1000 ha) 

Norte 

Nordeste 
Sudeste 

Sul 
Centro-Oeste 

Brasil 

9.914 

24,437 

5.992 

6.708 

33.191 

80.242 
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estados selecionados, as proporqoes das areas totais dos estabe- 

Lecimentos agropecuarios com lavouras, obtidas a partir dos da- 

dos do Censo de 1970. Estas proporqoes foram calculadas para 

todos os estabelecimentos, apenas para os estabelecimentos espe- 

cializados em lavoura, e para os especializados em pecuaria. Ve- 

rifica-se ser bastante reduzida, em media, a proporqao da area to- 

tal dos estabelecimentos usados em lavoura — o tipo de ativida- 

de agropecuaria que emprega de forma mais intensiva a terra. 

Para o Brasil e para todos os tipos de estabelecimentos, essa pro- 

porqao e de apenas 11,6%. Contudo, mesmo no caso dos estabe- 
lecimentos que se declararam especializados em lavouras, esta 

propor<;ao so atinge 28,2%. 

BRASIL E ESTADOS SELECIONADOS — 1970 — PRO- 

PORgAO DA AREA TOTAL DOS ESTABELECIMENTOS 

AGROPECUARIOS COM LAVOURAS, TOTAL E POR 

RAMO DE ESPECIALIZAgAO <<LAVOURA,, E 

"PECUARIA" 

TABELA 5 

ESTADOS 

Todos os Esta- 

belecimentos 

Estabelecimentos 

especializados em: 

(%) 

Brasil 

Para 

Maranhao 
Ceara 
Pernambuco 

Bahia 
Minas Gerais 

Sao Paulo 
Parana 

Rio Grande do Sul 

Mato Grosso 
Goias 

11,6 

3.5 

7.3 
19,5 

22,8 
10,8 

8.4 

23,2 

32,1 

21,0 

1,7 
4.6 

28.2 

10.1 
13.5 

25.6 

33.3 
19.7 

21.2 
50,2 

49,0 

47,5 

14,0 
13,0 

3,0 

0,2 

0,9 

7,5 

7.4 
2,8 

4,3 

20,2 

8.5 

4,5 
0,3 

1,7 

Fonte: Censo de 1970. 
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Examinando essas proporqoes a nivel de estado, observa-se 
ser bem menor nos estados "novos', (Para, Maranhao, Mato 

Grosso e Goias). Todavia, mesmo nos mais antigos, nao e muito 

elevada. Focalizando a proporqao da area total usada para la- 

vouras dos estabelecimentos especializados na produgao vegetal, 

verifica-se estar em torno de 50% apenas nos casos de Sao Paulo, 
Parana e Rio Grande do Sul—justamente os estados de agricultu- 

ra mais desenvoilvida do pais. Nos outros estados a proporqao 

esta bem abaixo desse nivel. Dentre os estados do Nordeste, a 

propor^ao de Pernambuco e de 33,3% e a do Ceara de 25,6%. O 

restante dos estados da Tabela 3 apresenta propor^ao em torno 
dos 15%. 

obvio que a proporqao da area total usada para lavouras, 

mesmo nos estabelecimentos especializados na produqao vegetal, 

depende de fatores como a idade das fazendas, a fertilidade dos 
solos, a topografia, a possibilidade de comercializaqao dos produ- 

tos, a disponibilidade de credito, a tecnologia usada na produqao 

etc.. De qualquer maneira, as proporqoes da Tabela 5 sao muito 

baixas, parecendo indicar que, com medidas adequadas, seria 

possivel aumentar substancialmente a intensidade de uso do solo, 

mesmo nas areas mais antigas do pais. 

No que diz respeito a rela^ao direta existente entre a area to- 
tal dos imoveis agropecuarios e a taxa de ociosidade da terra, re- 

velada pela proporgao nao explorada da area aproveitavel, como 

mostra a Tabela 4, verifica-se ser bastante nitida para o Brasil 
como um todo e para a Regiao Centro-Oeste. Observa-se tam- 

bem o fenomeno em outras regioes, embora de forma menos re- 
gular. O que altera um pouco o padrao de comportamento da re- 

la^ao e o fato de o INCRA tambem considerar imovel rural cha- 

caras e sitios de lazer, desde que possuam area superior a 5.000 

m2 e tenham apresentado, na epoca de recadastramento, alguma 

produgao comercializada. Muitas chacaras de lazer, embora usan- 

do suas terras de forma muito parcial, vendem parte de sua pro- 
dugao, sendo por isso cadastradas, ampliando bastante a taxa de 

ociosidade nos extratois inferiores(13). 

De qualquer modo, deixando de lado a regiao Norte, que, por 

motives obvios, apresenta um padrao de variaqao do indice de 

(13) Note-se que sao justamente as regioes de povoamento mais antigo e 
urbanizadas — nas quais a incidencia de sitios de lazer tende a ser 
maior — que apresentam um comportamento mais irregular do indice 
de ocioisddade. 
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ociosidade indefinido, e a regiao Nordeste (por razoes desconhe- 
cidas)(14)

9 nas outras regioes a proporgao nao explorada da area 

aproveitavel dos imoveis rurais, das classes de area que englo- 

bam os grandes imoveis rurais, e sempre superior a proporqao 

media da regiao, numa indicaqao de padrao de comportamento 

bastante definido. 

4.2. TEORIAS E FATORES QUE EXPLICAM O BAIXO 

fNDICE DE UTILIZAQAO DE TERRAS NO BRASIL 

Os dados da subseqao anterior nao so ilustram a taxa bas- 

tante baixa de utilizaqao de terras na agricultura brasileira, como 
tambem revelam uma relaqaoi inversa entre esta e o tamanho da 

unidade agropecuaria. Na realidade essa rdaqao inversa ja foi 

registrada por outros trabalhos(15) Contudo, as explicaqoes para 
o fenomeno tendem a ser unilaterais e simplistas. Usualmente, 

sem maior analise, atribuem o fenomeno quase que totalmente 
aos defeitos na estrutura fundiaria do- pais. 

Uma abordagem mais cuidadosa para o problema teria de re- 
conhecer sua complexidade: sao multiplos os fatores que podem 

influir sobre o grau de utilizaqao da terra na agricultura de uma 

dada regiao, podendo-se agrupa-los em: 

i. fatores comportamentais; e 

ii. fatores fisicos e tecnologicos. 

Os fatores do primeiro grupo sao aqueles relacionados ao 

comportamento dos agricultores. Estuda-los significa determi- 

nar a razao de certas atitudes face a produqao agropecuaria e a 

utilizaqao de recursos. O segundo grupo, por sua vez, inclui fa- 

(14) A causa do comportamienito indefinido da taxa de ociosidade na re- 
giao Nordeste pode estar no fato de que a incidencia dos pequenas 
propriedades e maior nas &reas menos ferteis e mais sujeitas a scca, 
©nquanto que a incidencia de grandes propriedades e maior nas &reas 
mais ferteis, e portanto, mais faceis de serem aproveitados, da regiao. 
S6 um exame desagregiado dos daidos poderia esclarecer o caso. 

(15) Por exemplo, [4] e [8]. 
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tores como o ambiente fisico,o grau de desenvolvimento tecnolo- 

gico da agricultura e sua maior ooi menor integragao no mercado. 

4.2.1. Teorias que explicam o Comportamento dos Grandes 

Proprietaries de Terras 

No ambito dos fatores comportamentais, discutir-se-a, em 

seguida: 

— a teoria "estruturalista"; e 

—• uma primeira versaoi da teoria da ''escolha de ativos" 

(portfolio selection), aplicada ao proprietario agricola. 

O ENFOQUE DA TEORIA ESTRUTURALISTA 

O ponto de vista estruturalista chama a atenqao para moti- 

vaqoes extra-economicas que explicariam um comportamento 

aparentemente "irracional" da parte dos grandes proprietaries de 
terra. Um exemplo deste ponto de vista esta em Feder [7]. Se- 

gundo este autor, o grande fazendeiro — o latifundiario — e mais 

um ente politico que economico. Esta mais interessado no poder 

poilitico e no prestigio social resultantes da posse da terra que nos 

ganhos economicos que podem derivar dela. Proprietario de vastas 

extensoes de terra, ele monopoliza recursos naturais, usando-os 

com parcimonia, em escala suficiente para garantir-lhe uma ren- 

da que, embora bastante inferior a renda potencial de suas terras, 
e mais que suficiente para Ihe proporcionar uma vida de luxo e 
opulencia. O absenteismo e regra e os niveis de produtividade 

sao dos mais baixos. 

Para Feder, esses fazendeiros sao imunes a estimulos econo- 

micos. Nao reagem aos sinais dos preqos pois, via de regra, as 

mudanqas que seriam requeridas demandar-lhe-iam muita aten- 

(;ao e investimento. A rotina e mais comoda e nao sera abandona- 

da em resposta a mudanqa nos pre<;os relatives ou as opoirtuni- 

dades oferecidas por tecnologias mais avan<;adas. 

A quantidade de terra que possui poe o latifundiario em si- 

tuagao previlegiada no que concerne ao controle da mao-de-obra, 



82 

permitindo-lhe ditar os termos de emprego. Isso seria especial- 

mente verdadeiro nas areas mais densamente povoadas. Mesmo 
nestas, porem, o latifundiario rdutaria em se valer da crescente 

oferta de mao-de-obra, intensificando o uso da terra mediante a 

expansao do emprego, devido a que, ja estando a nivel de subsis- 
tencia, os salaries agricolas nao podem ser reduzidos para au~ 

mentar o grau de exploraqao da mao-de-obra. Com o latifundio. 

mesmo explorando parcial e rudimentarmente, ja produz renda 
elevada, o grande proprietario nao se sente motivado a intensi- 

ficar sua produ^ao. Alem do mais, o desemprego nao so garante 

a perpetuaqao de salaries baixos como tambem a manutenqao do 
poder do grande proprietario sobre os trabalhadores. Por esses 

motivos, ele nao tern interesse em intensificar o uso da terra. E 

o remedio para esta situaqao e, claramente, apenas um: a refor- 

ma agraria. 

Os seguintes dois aspectos da versao Feder a abordagem es- 

truturalista devem ser destacados: 

i. a falta de responsividade do grande proprietario 

aos estimulos economicos; e 

ii. a baixa taxa de utilizagao de terras nos latifundios. 

O primeiro aspecto ja foi devidamente equacionado e nao 

merece mais muita aten^ao. Uma serie de estudos empiricos fei- 
tos em diversos paises(16) revelam que, dadas condi^oes minimas 

de funcionamento de mercados, na maioria dos casos o produtor 
agricola reage de forma esperada aos estimulos de preqos. Com 

rela^ao ao Brasil, os estudos de resposta a preqos de Pastore [15] 

demonstraram que, nas areas com um desenvolvimento minimo 

da infra-estrutura de transporte e comercializagao, os fazendeiros 
respondem adequadamente aos incentivos de preqos. 

Porem, continua de pe a explica^ao estruturalista para o pro- 

blema da baixa taxa de utilizaqao de terra nas grandes proprie- 
dades agricolas do Brasil, revelada pelos dados da subseqao an- 

terior. Existe aqui muito campo para estudo. Sugere-se tambem 

que uma explicagao alternativa baseada na teoria da seleqao de 
ativos (portfolio selection) poderia situar em termos economicos 

o problema da utilizaqao parcial das terras nas propriedades 
agricolas. 

(16) Uma revisao de varies desses estudos encontra-se em Krishna [12]. 
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ENFOQUE DA TEORIA DO PORTFOLIO SELECTION 

colocagoes preliminares 

Nao obstante se reconheqa poderem existir casos aos quais 

se aplica a abordagem estruturalista, e intenqao dessa subseqao 

provocar uma discussao em torno da seguinte colocaqao: de que 

nao ha razao, a priori, para negar um comportamento puramente 

economico que explique o uso limitado da terra e a falta de tecni- 

ficaqao nas grandes propriedades. 

O raciocinio "estruturalista" ignora alguns aspectos impor- 

tantes na agricultura moderna. Em primeiro lugar, o fato de os 

proprietaries nao morarem nas fazendas nao implica necessaria- 

mente em que as oportunidades do mercado e as novas tecnicas 

Ihes sejam desconhecidas, especialmente quando' existe a possibi- 

lidade de contar com a assistencia de bons administradores. Em 

segundo lugar, o avanqo nos meios de comunica^ao vem possibi- 

litando o deslocamento do centro de decisao, das propriedades pa- 

ra os nucleos de consumo e/ou exportaqao, sem perda de eficien- 

cia. Em terceiro lugar, existe o processo inflacionario do1 qual 

nao se pode excluir o setor agropecuario. Os efeitos da infla- 

qao tambem se fazem sentir sobre a alocaqao otima de recursos. 

Finalmente, muitas empresas agropecuarias, especialmente as 

maiores, formam parte de um complexo de investimento agrope- 

cuario-industrial. Este ultimo ponto merece especial destaque. 

A unidade de controle que caracteriza esses coimplexos faz com 

que a intensidade de sua exploraqao seja parte de um processo de 

escolha entre alternativas variadas de investimentos. 

A teoria da escolha de ativos (portfolio selection) a ser de- 

senvolvida a seguir tern em vista, de forma especial, esse tipo' de 

empresa agropecuaria. Embora seja possivel estende-la para to- 

mar em conta outros tipos de exploraqao agropecuaria, em sua 

versao atual ela se presta mais a explicar o comportamento de 
empresas agropecuarias que fazem parte de um conjunto maior 

de atividades dentro e/ou fora do setor agropecuario. Estando 
sob controle unico — seja de pessoa fisica ou de pessoa juridica 
— o tipo e a intensidade de exploragao dessas empresas sao con- 

sequencia de um complexo processo de selegao entre fontes alter- 

nativas de aplicagao de recursos. E esta na base desse processo 
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um co'mportamento puramente economico por parte da entidade 

que controla a empresa(l7) 

Poder-se-a objetar no que diz respeito a relevancia empirica 

deste tipo de empresa agricola no contexto brasileiro. Embora 

sja teorica a enfase dessa subseqao, existem evidencias de que 

aquele tipo de empresa existe em escala bem maior do que co- 

mumente se acredita. Nesse sentido, a Tabela 6 reproduz dados do 
INCRA sobre a posse multipla de imoveis rurais no Brasil. 

A proposito, sao altamente ilustrativos, tambem, os comen- 

tarios a respeito dos dados da Tabela 6 que aparecem na publica- 

(;ao Informativo Tecnico 2, INCRA, 1975, p. 14, razao porque os 

transcrevemos. 

"Observa-se que os proprietarios com mais de um imovel, 
apesar de representarem menos de 1/4 do total de proprie- 

tarios, detem mais de 40% das propriedades, que por sua 

vez, correspondem a mais da metade da area total dos imo- 

veis rurais. A diferenga que separa os dois conjuntos de 

proprietarios pode ser avaliada pela relaqao entre as me- 

dias das areas por proprietario com mais de um e com um 
imovel: aproximadamente igual a 5. Ou seja, cada proprie- 

tario com mais de um imovel possui cerca de cinco vezes 

mais a area do que o proprietario de apenas um imovel. 

O conjunto de proprietarios com mais de um imovel esta, 
igualmente, distribuido por pessoa fisica e juridica. Neste 

caso, observa-se que as pessoas juridicas, embora cheguem 

a representar 1% do total de proprietarios, detem cerca de 
10% da area total dos imoveis. A area media dos imoveis 
controlados por pessoa juridicas e cerca de 15 vezes maior 

que a dos imoveis controlados por pessoas fisicas e 
cerca de 64 vezes superior a area media dos imoveis dcs 
proprietarios com apenas um imovel" 

(17) O presiente trabalho se dirige mais para o tipo de agricnltor conside- 
rado como «oomerdal» (tanto medianos como grandes). Os pequenos 
agriicultores tambem podem aloc^ir seus recursos em difermtes ati- 
vidiades. Nao obsitantte, aoredita-se que o problema de alocagao e de 
luatureza diferente, desde que os pequenos agrioultores estejam de- 
cididos a alooar seu tempo de trabalho, dentro e fora de sua proprie- 
dade, para maximlzar a sua renda familiar. Um ©studo interessante 
sobre o assunto esta na pesquisa «AltemRitivas de Desenvolvimento pa- 
ra o Girupo de Baixa Renda na Agricultura Brasileira», que esta sen- 
do desenvolvida no Brasil por oito instituigdes, sob o patroiclnio da 
EMBRAPA. 
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Quanto as razoes para a diversificagao de investimentos de 

que sao parte as empresas agropecuarias desse tipo, fazem-se a 
seguir algumas especula^oes. 

A primeira delas baseia-se no fato de que a variabilidade dos 

preqos agncolas tende a ser maior que a dos bens industrials. A 

segunda, que poderia explicar a tendencia recente para a forma- 

^ao de empresas agro-industriais, esta ligada as politicas pendu- 
lares seguidas nas ultimas decadas por muitos paises subdesen- 

volvidos, no que tange ao setor externo. Nos longos periodos de 

taxas de cambio consideravelmente supervalorizadas, o setor in- 

dustrial se beneficia em virtude do barateamento' dos bens agri- 

colas que incidem no custo de vida, uma vez, que este usualmen- 

te provoca transferencias de renda, em termos reais, do setor 

agropecuario para o setor industrial. Por outro lado, nos perio- 
dos em que o balanqo de pagamentos entra em forte deficit, po- 

liticas de desvaloriza^ao da moeda local passam a ser adotadas 

tornando bens agropecuarios relativamente mais lucrativos, e 

revertendo a direqao da transferencia da renda. Deve-se consi- 
derar tambem que, em muitos paises subdesenvolvidos, a taxa de 

infla^ao tern sido elevada, apresentando tambem flutuaqao de 
ano a ano. Essa situagao induz a que a terra seja adquirida com 
fins de cobertura contra a desvalorizaqao monetaria, ao inves de, 
estritamente, como fator de produqao. Efeito semelhante ocorre 

em decorrencia dos ganhos de capital associados a valorizaqao da 

terra em termos reais em agricultura de rapida expansao. 

a teoria da escolha de ativos aplicada ao problema da intensidade 

de uso da terra 

Suponha-se um agricultor individual (pessoa fisica ou juri- 

dica) cujo lucro anual esperado por unidade de terra, 0, seja ex- 

presso como: 

0 = jif + AT (1) 

onde 

jtp : lucro liquido esperado, sem contar os ''custos de uso da 
terra e do capital'; e 

At ' apreciaqao esperada do^ valor da terra. 
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Se a valorizaQao da terra, At, fosse constante e pudesse ser 
prevista com certeza, entao, a variancia de 0 dependeria da va- 

riancia de JtF; quanto maior JtF, tanto maior o valor esperado de 0, 

porem maior tambem a sua variancia. 

Supondo (apenas para fins expositivos) que o lucro Hquido 
do setor industrial fosse ligeiramente menor que o setor agro- 

pecuario e aceitando momentaneamente que sua variancia seja 
igual a zero, uma distribuiqao dos recursos monetarios disponi- 

veis para investimento entre a agricultura e industria, em partes 

iguais, motivara um lucro Hquido, 0, menor, porem com uma va- 

rancia total tambem menor(18). 

Efetivamente, com duas atividades (Xf e Xj), o valor espe- 

rado seria: 

E (jtf -f- Jtj) 

e sua variancia 

a a 
o2(jtF + Jtj) = a2(jtF) + a2(jti) -j- 2 Jt ^ 

8 F I 

onde, Jti e o lucro, por exemplo, do setor industrial; 

a a 
2 ji jt e a covariancia de jtf e Jii; 

8 F I 

e 8 6 o coeficiente de correlaqao entre jif e 

Na realidade, contudo, a situaqao e mais complicada, em vir- 

tude de que: 

i. os recursos nao usados na agricultura podem ser in- 

vestidos no setor industrial, na compra de ativos, cuja valo- 

riza^ao anual tambem sofre flutuaqoes; 

ii. os recursos podem ser usados para compra de novas 

terras; e 

iii. o lucro Hquido medio no setor industrial tambem 

esta sujeito a flutuaqoes de ano a ano. 

C18) obvlamente, se amh^s as taxas de lucro liquido fossem igiuais, haveria 
uma tendencia para se deixar de produzir no setor agropecudxio, in- 
vestindo os recursos dos custos varldveis na industria. 
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Uma primeira proposta para o estudo da decisao, por parte 

dos empresarios-agricultores, na alocaqao de recursos entre agri- 

cultura e industria, pode ser formalizada atraves do seguinte mo- 

delo simplificado: 

Max (jTf + At) Au + (j^nt + Ant) Ant + (^i 4-Ai) 

Mx—JTWJ (2) 

s.a. 
Knt 

(PkuK) 1 (PK
XTri. — + P ) 1 1 ^ RF (3) 
NT Ant ANT 

1 sg A (4) 

(jtP) 1 1 1 >Rmin(5) 

Au; Ant ; Mi; > 0 

onde: 

Au: Terra usada na propriedade existente, em hectares; 

A; Area total da propriedade existente, em hectares; 

Ant: Novas terras, em hectares 

Mi: Recursos monetarios dedicadois a compra de ativos 
industriais; 

jTnt : lucro anual esperado por unidade de novas terras; 

Ant: valorizaqao anual esperada do valor das novas terras; 

jti: lucro liquido esperado dos recursos dedicados a ativi- 

dade industrial; 

Ai: valorizaqao dos recursos empregados no setor indus- 
trial ; 

Pku : pre<;o dos insumos usados no processo de produqao nas 
terras existentes; 

Pknt: prego dos insumos e capital usados no processo de pro- 
duqao, nas novas terras; 
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Pant: preqo de aquisiqao de novas terras; 

RF: recursos financeiros dispomveis para investimento 

e/ou incorpora^ao de nova tecnologia; 

Rmim: renda minima desejada pelo proprietario; 

J: vetor (Au, Ant, Mi) ; 

W: matriz de variancia-covariancia dos lucros liquidos e 

vajlorizaqao de ativos das diferentes atividades, 

Au, Ant e Mi. 

Graficamente, da equaqao (2) se obtem a curva E — V, fa- 
miliar da teoria de "portfolio selection" Para cada valor espera- 

do E, determina-se aquela combina^ao de atividades que minimi- 
zam a variancia associada. Supondo uma atitude de aversao ao 

risco (geralmente aceita para o agricultor), ter-se-ia curvas de in- 

diferenqa como as do grafico abaixo, e o ponto de equilibrio do 
investidor estaria no ponto A do Grafico(19). 

G R A FICO ' 

/ • 
/ A r0 

/ / 

/ 

/ 

0- 

FROHTEIR A E'V 

(19) A condi^ao para que a fronteira E-V seja convexa e de que a ma- 
triz W seja positiva ssmidefinida. 
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Note-se que, se W = O, tratar-se-ia entao caso de um simples 

de programaqao linear, onde se pressupoe que a agricultor seja 

indiferente ao risco. 

Algumas especulaqoes preliminares podem ser feitas com 

base no modelo (2) — (5). Em primeiro lugar, An pode ser me- 
nor que A, dependendo do retorno esperado das outras ativida- 

des, especialmente o lucro esperado da atividade agricola em no- 

vas terras, Ant, e/ou setor industrial Mi. A variancia desses lu- 

cros, incluidas na Matriz W, tern um papel fundamental no senti- 

do de que, quanto maior a variancia de lucro de uma atividade, 

tanto maior a discriminaqao contra ela; ou seja, quanto maior es- 

sa variancia, tanto menor sera a tendencia de que a atividade se- 
ja incluida no "portfo^lio',, ceteris paribus. 

Observa-se tambem o papel da produtividade por hectare e 
dos preqos dos produtos produzidos nas terras ja existentes, am- 

bos incluidos em jTf. Quanto menores estes e maiores suas va- 

riancias, tanto menor sera o estimulo para aumentar Au. Por 

sua vez, quanto maior a participaqao dos insumos, Pku-K, me- 

nor sera Au. Observa-se entao que a duplla pressao de uma pro- 

dutividade baixa (associada a um alto risco) com preqos dos in- 
sumos altos (relativamente aos preqos dos produtos) provocara, 

ceteris paribus, uma diminuiqao de Au. Obviamente, Au tera 

um limite inferior fixado pela renda esperada, Rmim, exigida pelo 
agricultor. 

Outro aspecto relevante a considerar na analise e o efeito dos 
preqos de aquisiqao de novas terras, Pant, dos preqos do capital e 

dos insumos para a produqao nessas areas, Pknt, bem como sua 

intensidade de uso no processo de produqao. Quanto menores se- 
jam estes elementos, tanto maior sera Ant(20)- 

Finalmente, torna-se necessaria uma inspeqao do lucro liqui- 

do por hectare das terras ja existentes, Jtp, com o objetivo de 
avaliar a adoqao de tecnologia em relaqao a terra. Para isso, 

apresenta-se um tipo possivel de comportamento do empresario 

que controla uma ou varias firmas do mesmo tipo, onde o poder 

(20) Dada a simipIicidacLe do modelo (2) — (5), o leitor podera inferir so- 
lugoes triviais sobre a alocagao dta terra A e dos Recunsos Plnanceiros, 
RP. Bntretainto, salienta-se o papel que evenftualmieote cumpriria a 
ma-triz W no senitido final. O modelo seria mais realista se novas 
restrigoes (por exeimplo, do meroado do tmbalho) fossem incorpora- 
das. Esta tarefa sera realizada numa proxima etapa. 
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de decisao pode ser ddegado a administradores, sem que haja 

retornos decrescentes a escala do fator administraqao. Nesse ca- 
so, segundo Gabor e Pearce, [8], o empresario visa maximizar a 

taxa interna de retorno do capital investido em cada empresa» 

ao inves de igualar o valor das produtividades marginais ao "cus- 
to de uso" dos fatores. 

Num trabalho recente, de Janvry [11] usa esse conceito pa 
ra discutir a alocaqao de recursos dentro da fazenda. Fazendo 

abstragao do mercado de trabalho (para facilitar a discussao), a 

fungao objetivo a maximizar pelo agricultor seria: 

Max 0 = 
P f(K,T) — Spk K + A'PtT Jtp + ATtT 

Pk K + Pt T R 

onde: 

5 = taxa de depreciaqao do capital K; 

A = taxa de valorizagao da Terra, T. 

As condicoes da primeira ordem sao; 

P f K 
= IV R 

(JCp 

onde: 

IF \ Pt T 
+ 8 ) + A' 

A 
V R 

R 

T 

(6) 

Pt (7) 

Pt preqo da terra; K = capital 

PK = pre^o do capital; T = Terra 

Suponha-se, agora, e so para fins de comparaqao, que a fun- 

gao de produgao seja (por simplicidade). 

0,5 0,5 
Y = f (K T ) 

onde: Y = Produqao. 



92 

A condi^ao de equilibrio estara dada por: 

K PT 

(8~> 

PT — prego da terra; 

(custo de uso) 

PK = pre^o do capital 

(custo de uso) 

Da mesma comparagao das equaqoes (6) e (7) com (8), no- 

ta-se que o efeito da valorizaqao da terra sobre a aloca^ao de re- 
cursos implica num uso mais intensivo da terra em relagao ao 

capital, uma vez que Pt/Pk, na equaqao (8) se torna menor, o que 

implica em desestimulo a incorporaqao de tecnologia. 

O que se pretende mostrar com as equaqoes (6) e (7) e a 

existencia de uma relagao entre a inflagao e os preqos relatives 
dos fatores, com o nivel do lucro 7CF por hectare. Uma vez que 

esse lucro e determinado, o problema que resta e o de saber a 
escala de produqao, medida por Au, modelb (2) — (5). 

O criterio proposto por Gabor e Pearce adquire relevancia 

quando a funqao 0 e comparada com a funqao de maximiza^ao 

de lucros tradicional, onde se pressupoe que o agricultor tern co- 
mo alternativa apenas o mercado financeiro. Nesse caso, a fun- 

gao de lucro seria: 

Max P f (K, T) — (r + 8) PkK — (r -A') Pt T; 

e as condiqoes de primeira ordem: 

P fx ^ (r d" S) PK 

P ft = (r -A') Pt (10); 

(9); 

onde: 

r representa a taxa de juros. 

Comparando a relaqao (6)/(7) com a (9)/(10), verifica-se 

que, na primeira, tanto a terra como o capital seriam usados em 
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quantidade menor em comparagao aos mveis obtidos na segunda, 

se   > r, ceteris paribus as outras variaveis. Contudo, a re- 

R 

lagao K/T e maior para o caso da relaqao (6)/(7), indicando 

que, no caso de agricultores conn outras opqoes de investimento 

alem do mercado financeiro, pode-se ter um menor uso relativo 

da terra em relaqao ao capital. 

Em resumo, o que se pretendeu com o modelo desta subseqao 

foi estabelecer bases para um future estudo do comportamento 

de produtores com outras opoirtunidades de investimento, alem 

da propria agricultura, no objetivo de estabelecer politicas que 

possam contribuir para um aumento da produqao agricola bra- 

sileira. 

4.2.2. Outros Fatores que Afetam a Intensidade de Uso da Terra 

A intensidade de uso da terra nao e resultado apenas de fa- 

tores de ordem comportamental. Tern muito a ver tambem com 

uma serie de elementos que, na qualidade de "dados" do proble- 
ma, condicionam, ate certo ponto, a atuaqao- dos agricultores. En- 

tre os principais encontram-se: o estagio de desenvolvimento tec- 
nologico; a "idade" da area onde se situa a fazenda; o grau de 

sua integraqao com os mercados; e as caracteristicas do meio am- 

biente (fertilidade, topografia, clima etc.). Seguem-se breves co- 
mentarios sobre o papel de cada um desses elementos. 

O ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO TECNOL6GICO 

Como ja se indicou na seqao 2, a tecnologia pode alterar a 

intensidade de uso da terra. A proposito, merece ser menciona- 

da a classificaqao de Ester Boserup [3]. Examinando a agricul- 
tura em diversos estagios de evolu<;ao, a autora mostra que o 

desenvolvimento tecnologico tern side elemento vital para a re- 
du^ao do periodo de descanso da terra entre cultivos. Mostrou, 

por exemplo, que novas tecnologias permitiram que se passasse 

de sistemas de um ano de cultivo com um ou dois anos de des- 
canso, para sistemas de cultivo anual com descanso sazonal, e 

destes para sistemas de colheitas multiplas, nos quais o descanso 

foi praticamente eliminado. Mudan^as tecnologicas com este 
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efeito provocam, obviamente, um aumento substancial na inten- 

sidade de uso da terra. 

As observagoes acima langam certas duvidas sobre a valida- 

de da "taxa de ociosidade do solo", empregada na subse^ao 4.1., 

e calculada com base nos dados do INCRA. De um lado, a area 
utilizavel mas nao usada de um imovel rural, registrada pelo re- 

cadastramento, pode superestimar o grau de ociosidade do recur- 

so terra. Isto ocorre se parte das terras consideradas ociosas 

estiver em descanso, este exigido pela maneira como se realiza a 

produgao. For outro lado, a area utilizavel mas nao usada pode 
subestimar o grau de ociosidade, o que ocorreria quando, na ex- 

plora^ao da parcela da terra efetivamente utilizada, se empregas- 

se tecnologia que levasse a uso menos intense da terra que outra 
mais avanqada e economicamente viavel. O descanso sazonal da 

terra nao e registrado pelos levantamentos do tipo daquele feito 

pelo INCRA, enquanto que o descanso anual o e. 

A "IDADE" DA AREA ONDE SE SITUA A EAZENDA 

Quando os estabelecimentos agricolas estao localizados em 

area recem-aberta, por necessidade apresentarao um grau de ocio- 

sidade bastante elevado. Uma fazenda que esteja sendo aberta 
nao pode apresentar um uso muito intense do solo. Nas areas 
"antigas", porem, com fazendas formadas, existem condiqoes fi- 

sicas adequadas para um melhor aproveitamento da terra. 

A esse proposito e ilustrativo o que ocorreu no estado do Pa- 

rana, entre 1940 e 1970, com a proporqao das terras em lavouras 

Como se pode ver na Tabela 5, inicialmente se verifica naquele 
estado uma rapida expansao horizontal das areas de terra em 
propriedades agropecuarias. Mais para o fim do periodo, porem, 

ocorre, paralelamente, uma intensificaqao da produ^ao, revelada 

pela proporqao da area de terra total dos estabelecimentos usada 

em lavoiuras. Esta proporqao passa de 12,2%, em 1940, para 

16,9%, em 1950, 30,2%, em 1960, e 32,1% em 1970. Contraste-se 

essa evolu^ao com as de Sao Paulo e de Minas Gerais no periodo: 
nesses estados "antigos" a proporqao da area total em lavouras 

quase nao se altera entre 1940 e 1970. 
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por serem "novas" que as regioes Norte e Centro-Oeste 

apresentam taxa de ociosidade bastante superior a media nacio- 

nal — 42,4% e 34,3%, respectivamente, contra 27,0% para o Bra- 

sil (Tabela 4). 

O GRAU DE INTEGRAgAO DA AGRICULTURA DE UMA 

AREA COM O MERCADO 

Trata-se de elemento relacionado, porem diferente, do fator 
"idade" da area. £ nas areas novas que usualmente a comercia- 

lizagao dos produtos agricolas se apresenta mais deficiente. No 

entanto, uma fazenda em area de comercializaqao deficiente pode 

estar inteiramente formada sem que existam condi<;oes para uma 

exploraqao mais intensiva das suas terras, meramente porque nao 
encontra meios de vender toda sua produqao potencial. Portan- 

to, quanto mais integrada uma area nos mercados, melhores as 

condi<;5es para um uso mais intensive das terras de suas 

fazendas. 

CARACTERtSTICAS DO MEIO AMBIENTE 

Este e, provavelmente, o elemento que vem a mente em pri- 
meiro lugar, quando se fala em intensidade de uso do solo. Ob- 

viamente, a fertilidade do solo, sua topografia e as caracteristi- 

cas do clima tern muito a ver com a parcela da area total de uma 

fazenda que tern condiqoes de exploraqao, e com a intensidade 

dessa exploraqao. Quando a fertilidade natural do solo e baixa- 

da, sao limitadas suas possibilidades de uso, sem correqoes e ou- 

tras providencias. As areas com declividade elevadas estao su- 

jeitas a erosao e nao permitem o emprego do trator, tendo, por- 

tanto, aproveitamento limitado. Finalmente, condi^oes clima- 

ticas adversas e instaveis podem restringir as possibilidades de 

uso da terra. Naoi se sabe ate que ponto as terras utilizadas mas 

nao usadas do recadastramento do INCRA nao incluam areas 

com essas caracteristicas. 

As restri<;6es do meio ambiente nao sao absolutas, porem. 

Em primeiro lugar, investimentos em irrigaqao, controle de ero- 
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sao e outros da mesma natureza, podem alterar, de forma subs- 

tancial, as possibilidades de uso do solo. Em segundo lugar, o 

uso da terra depende das tecnologias existentes. Com fertilizan- 

tes e corretivos, por exemplo, terras de baixa fertilidade natural 

podem ser regularmente cultivadas e vir a produzir com rendi- 

mento bastante elevado. Apenas quando a agricultura e primi- 

tiva e que as condiqoes de solo e clima tra^am, de forma catego- 
rica, os limites para o uso da terra em atividades agropecuarias. 

4.3. POLfTICAS PARA AMPLIAR A INTENSIDADE DE 

USO DA TERRA 

A analise das subse^Ses anteriores indica que existe campo 

para afetar o crescimento da agricultura brasileira mediante mu- 
danqas na intensidade de uso da terra. Diversas politicas pode- 

riam ser usadas para este fim: algumas delas operariam pela 

remo^ao de obstaculos e concessao de incentivos; outras, calca- 

das nas teorias explicativas do comportamento dos proprietarios 

de terras, tentariam modifica-lo em um dado sentido. 

4.3.1. Politicas de Incentivos e Remogao de Obstaculos 

Merecem destaque aqui politicas de desenvolvimento tecno- 

logico, de melhoria na comercializaqao de produtos agricolas, 

bem como de incentivos. 

O desenvolvimento tecnologico pode ser orientado para a 

descoberta e aprimoramento de metodos que permitam um uso 

mais intensive da terra, o que se conseguiria, por exemplo, me- 

diante tecnicas que levem a uma redu^ao nos periodos de descan- 
so, entre cultivos, do solo. 

As melhoras na comercializaQao de produtos agricolas, aper- 

fei<;oando a transmissao de sinais economicos entre os agriculto- 

res e o mercado, poderiam levar a uso mais intense da terra. 
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Finalmente, politicas adequadas de estimulo, que reduzis- 

sem o risco e as incertezas para o agricultor, levariam a uso mais 

amplo das terras nas fazendas. Se bem concebidas e aplicadas, as 

politicas de preqos mmimos e de seguro agncola exerceriam 

efeitos positives neste sentido. 

4.3.2. Politicas afetando o Comportamento dos 

Proprietaries de Terras 

Seria possivel conceber politicas que afetassem, de forma 

fundamental, o processo de decisao dos proprietaries rurais, no 

que tange a alocacao de suas terras a produqaxx Qualquer reco- 

mendaqao mais especifica nesse sentido so poderia, porem, ser 

apresentada apos cuidadosa pesquisa sobre os fatores que afe- 
tam o comportamento dos agricultores. A titulo de sugestao 

para pesquisas posteriores, e tendo em mente seus potenciais, exa- 

minar-se-ao a seguir dois tipos de politicas que poderiam ser usa- 

das: i. a reforma agraria; e ii. politicas de tributagao da terra. 

REFORMA AGRARIA 

Trata-se de soluqao expedita que aparece em vasta literatu- 

ra latino-americana. Recomenda tanto a divisao dos latifundios 

como o agrupamento dos minifundios considerados antieco- 

nomicos. 

Em termos estritamente economicos a divisao de grandes 

propriedades se justificaria se, uma vez considerados elementos 

como tecnologia disponivel e potencial, os rendimentos a escala 

e a contribuiqao do setor agropecuario no financiamento do se- 
tor industrial, uma mudanqa na estrutura fundiaria implicasse 

em aumento na taxa social de retorno da economia em seu todo. 

O nivel e as condiqoes de emprego rural e nao rural devem ser 
tambem cuidadosamente ponderados na determinaqao dos ga- 

nhos sociais de um programa de reforma agraria. Este e um ins- 

trumento de politica dos mais complexes. Falar de reforma agra- 

ria num sentido geral nao ajuda ao tomador de decisoes, uma 

vez que seu exito dependera do tipo de produto das tecnologias 
disponiveis para cada produto e da capacidade de administragao 
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e riivel de educagao do agricultor. Totdos estes fatores incidem 
nos rendimentos a escala por produto, pelo que se torna dificil 

apontar regras e procedimentos gerais para a concepQao e exe- 

cu(;ao de uma reforma agraria total. 

Seriam evidentes, porem, os beneficios sociais de uma refor- 

ma agraria, se o elevado grau de ociosidade de terras de uma re- 
giao ou pais decorresse de comportamento do tipo do apontado 

pela abordagem estruturalista. Nesse caso, teriam efeitos bas- 

tante limitados as politicas de remogao de obstaculos, de incen- 

tivos e, provavelmente, ate aquelas que penalizassem um uso an- 

ti-social da terra. Entao, unicamente medidas mais drasticas tra- 

riam resultados palpaveis. 

A reforma agraria nao deve ser encarada apenas do ponto de 

vista economico. A contrapartida de uma reforma agraria esta 

na redistribuigao da renda e do poder que promove. Este e um 
aspecto que nao se deve esquecer. Consideraqoes de ordem so- 

cial podem tornar necessaria a aplicaqao de uma reforma agra- 

ria mesmo a custos de uma "freada" por tempo limitado no cres- 

cimento do setor agropecuario (na hipotese da predominancia de 

rendimentos crescentes a escala), se ela elevar significantemente 

o padrao de vida de grande parte da populaqao rural. A oportu- 

nidade de uma reforma agraria ampla dependera, portanto, da 

decisao que a sociedade, como um todo, tome num momento de- 
terminado. 

IMPOSTOS SOBRE A TERRA 

Existem varies criterios para a fixaqao de um impost© sobre 

a terra. Usualmente sua finalidade reside em tornar a terra mais 

cara e, consequentemente, induzir a um uso mais intensive do ca- 
pital (inclusive "insumos modernos") ou forqar a venda das ter- 

ras aqueles que queiram usa-las mais intensamente na produqao. 

Entre os criterios de imposto a terra (nao discutidos aqui em 

detalhe) tem-se: 

i. Taxa de imposto fixa por hectare, sem levar em con- 

ta a capacidade de produqao da propriedade; 
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ii. Imposto sobre a renda presumida, com base a que, 

em media, se espera que a terra possa produzir em cada re- 

giao, dadas as condiqoes de solo, do clima etc., e da tecnolo- 

gia disponivel; e 

iii. Imposto sobre a riqueza da terra, ou seja o valor ca- 

pitalizado da renda potencial (embora o valor da terra possa 

estar acima do valor capitalizado). 

Observe-se um exemplo simples do impacto 
sobre a renda presumida da terra no volume de 
vem das terras em uso, A-g. O Grafico 2 apresenta 
X (intensivo em capital) e Y (intensivo em terra), 

^ao otima (usando uma solu(;ao grafica elementar 

qao Linear) estaria inicialmente em J(21). 

dum imposto 

produqao que 

dois produtos, 
cuja combina- 

de Programa- 

6 R A F I C 0 

FUNCAO 
OBJETIVO 

(21) Esta-se supondo um com portamento maximizador de lucro da parte 
do prciprietario das terras em uso Au. 
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A linha KK' indica a restriqao de capital e a linha TT' a res- 

trigao de terra. As inclinaqoes das linhas KK' e TT' refletem a 

relaqao dos coeficientes de cada fator para obten^ao de uma uni- 

dade de X ou de Y. Esses coeficientes sao expresses em valores 

monetarios. Por exemplo, para produzir uma unidade de X, se- 

ria necessario Pt Tx unidade (em valor monetario) de T, e para 

produzir uma unidade de Y sera necessario Pt Ty unidades de T. 

A soma Pt Tx X + Pt Ty Y seria igual ao valor monetario das 

terras, Au. Analise semelhante pode se fazer para o fator capi- 
tal. Um imposto sobre a terra, aumentando o pre^o desta, des- 

locaria TT' para baixo, e a nova situa^ao de equilibrio estaria em 
J' Neste ponto produzir-se-ia mais de X e menos de Y, e o lu- 

cre Hquido para o valor da terra usada, Au, diminuiria. Com es- 

ta perda de lucro, o agricultor teria duas alternativas: ou usaria 

mais terras (esta-se supondo que possui terras ainda ociosas) pa- 

ra aumentar seu lucro total ou venderia a propriedade (ou parte 
dela). A alternativa escolhida dependeria da compara^ao do lu- 

cro Hquido apos o imposto com o custo de oportunidade do di- 

nheiro empatado na terra fora da agricultura. Se este ultimo for 
maior que o lucro Hquido, o agricultor tenderia a vender suas ter- 

ras para quern desejasse trabalha-las. Dessa maneira, lograr- 

se-ia, via impostos, uma intensificaqao no uso da terra. 

IMPOSTO SOBRE A TERRA E O DESENVOLVIMENTO 

TECNOL6GICO 

A nova orientagao da pesquisa agropecuaria no Brasil, no 
Ya 

sentido de aumentar ( ), pode ser totalmente consistente com 

Au 

o desejo de aumentar a intensidade de uso da terra nas areas tra- 
dicionais. Se se dispudesse de novas tecnologias neutras para 

ambos os produtos X e Y, e os preqos permanecessem fixos, as 

linhas KK' e TT' se deslocariam paralelamente a direita e a nova 

posiqao de equilibrio seria H (sem considerar o imposto sobre a 

terra). Dessa maneira, o lucro jtf, da equa^aoi (2), subseqao 4.3.2., 

aumentaria por unidade de area Au (terras usadas), e o "product 

mix" nao se alteraria. 

Observe-se, porem, que um aumento do prego da terra em 

decorrencia de um imposto, por exemplo, pode levar a combina- 
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qao otima para o ponto tT, favorecendo o produto intensivo em 

capital. Nesse caso, embora o imposto reduza outra vez o lucro 

liquido por hectare, Au (ao deslocar o equi'librio de H para H ), 

este e maior em H' que em J e, em consequencia, havera um esti- 

mulo para usar mais intensamente as terras(22). 

Consequentemente, o desempenho final do imposto da terra 

(medido pela incorporaqao de terras nao usadas) deve ser avalia- 

do em conjunto com as tecnologias que vao sendo desenvolvidas 

para utilizaqao nas areas ja existentes. Quanto maiores qs ren- 

dimentos por hectare, menores os preqos dos insumos e do ca- 

pital empregado, e mais reduzido o risco de novas tecnologias, 

tanto mais se tendera a incorporar terras ociosas (ceteris 

paribus) 

IMPOSTO SOBRE A TERRA E FRONTEIRA AGRtCOLA 

A introduqao de um imposto sobre a terra nas areas tradi- 

cionais, com o objetivo de intensificar o uso da terra, deve estar 

sincronizada a politica de incorporaqao de novas terras. Se a 

aquisiqao destas se faz a preqos subsidiados, com pianos de paga- 

mento a longo prazo e com estimulos a produqao via preqos e as- 

sistencia tecnica, o custo de oportunidade de usar terras nas areas 

tradicionais aumentaria, inibindo dessa maneira seu maior em- 

prego. ^ dificil predizer se o imposto sobre a terra nas areas tra- 

dicionais efetivamente levaria os agricultores a usa-las mais in- 

tensivamente, sabendo que o lucro esperado em outras areas po- 

de ser consideravel. A proposito, a incidencia no Brasil, de agri- 

cultores que compram suas terras em outros estados que nao os 

seus, parece muito alta. Num estudo recente, mostrou-se que 

54.000.000 de hectares das propriedades agricolas de Mato Gros- 

so, sao de proprietarios originarios de Sao Paulo (Di Sabbato 

[S]). 

(22) Eapeculagoes poderiam ser feitas para o caso de tecnologias nao neu- 
tras para os diferentes produtos. 
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O IMPOSTO E AS EXPORTAgOES AGROPECUARIAS 

essencial que o Brasil aumente rapidamente suas expor- 

tagoes agropecuarias. Uma maneira de contribuir para tal seria 

atraves do incremento no uso de terras ociosas, via imposto so- 

bre terra e/ou outros instrumentos. Contudo, como se viu, o im- 

posto sobre a terra favorece aos produtos cuja tecnica de produ- 

^ao e intensiva em capital (inclusive uinsumos modernos,,). Se 
os principais produtos de exportaqao sao intensivos em capital, 

entao, ceteris paribus (e supondo preqos dados no mercado ex- 

terno), ocorrera um certo crescimento em suas exporta^Ses. Se, 

porem, os produtos de exportagao sao intensivos em terra, o efei- 

to do imposto consistira em diminuir as exportaqoes relativa- 

mente a produgao de produtos agricolas de consume domestico. 

As conjecturas acima for am coloicadas com o objetivo de, 

numa primeira aproxima<;ao, examinar alguns dos efeitos de um 

imposto sobre a terra, e indicar suas inter-relaqoes com outros 
fatores e politicas que afetam a produqao agricola. O assunto 

merece estudos adicionais, mais minuciosos e de maior profun- 
didade. 

5. CONCLUSOES 

Os problemas do balanqo de pagamentos que vem sendo Len- 

tidos ultimamente no Brasil trouxeram a necessidade de promo- 

ver mais intensamente as exporta<;oes, tanto de bens industrials 

como de produtos agropecuarios. A manutenqao em niveis ele- 

vados da taxa de crescimento das exportaqdes agropecuarias, cuja 

participaqao ainda e substancial no total exportado pelo pais. de- 

pendera de quatro fatores fundamentais: 

i. do aumento da produtividade por area; 

ii. da incorpora^ao de novas areas (expansao de fron- 

teira agricola) ; 

iii. da intensifica(;ao do uso das terras nas areas tradicio- 

nais de produqao; e, 
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iv do crescimento da procura domestica dos bens alirnen- 

ticios. 

Com referencia aos fatores i. e ii., o Brasil vem dedicando 

substanciais recursos, tanto para, via desenvolvimento tecnologi- 

co, obter aumentos de produtividades por unidade de area, como 

para incorporar novas terras, principalmente nas regioes Centro- 

Oeste e Norte. Tem merecido pouca atenqao o fato de que o Bra- 
sil conta atualmente com cerca de 80 milhoes de hectares, dentro 

das propriedades agropecuarias existentes, nao usadas, embora 

sejam (pelo menos, de acordo com o INCRA) agricultaveis. 

para estas terras que o presente trabalho voltou boa parte de 
suas atenqoes. 

A teoria <<estruturalista,, do comportamento do agricultor 

atribui essa ociosidade de terras a uma questao de "status" e po- 
der politico. Sugeriu-se alternativamente que, pelo menos em 

parte, essa ociosidade decorra de um comportamento estritamen- 

te economico dos produtores medianos e grandes, e que o este 

pode ser racionalizado pela teoria de escolha de ativos (portfolio 
selection). Uma parcela desses agricultores opera em ambiente 

economico que extravasa sua propria fazenda. Nao se descarta, 
porem, a possibilidade de existirem agricultores do tipo indicado 

pela teoria "estruturalista", mas acredita-se que, mesmo estes, 
tem seu comportamento pautado por motives de ordem econo- 

mica, podendo portanto ser enquadrados, com adaptaqoes que to- 

mem em conta suas preferencias de maximizaqao de lucro e risco, 

em uma teoria da escolha de ativos. 

Dado o carater introdutorio e especulativo deste trabalho, 

nao ha como extrair sugestoes concretas de politicas a adotar pa- 
ra promover um uso mais intenso da terra. Isso so poderia se 
fazer apos cuidadosa avaliaqao do comportamento dos proprieta- 

rios rurais face a suas terras, a qual teria de tomar em conta o 

estagio atual da tecnologia agricola, das politicas de preqos de 

produtos e insumos, das politicas para a expansao da fronteira 

agricola, bem como das oportunidades de investimento fora da 

agricultura. Teria que se estudar tambem o papel de outros 

fatores que condicionam a intensidade de uso das terras. 

A priori e legitimo chamar a atenqao para o potencial repre- 

sentado pelo volume de terras que permanece (aparentemente) 

ocioso. Lembramos que parte substancial dessas terras nao so 
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esta localizada em areas que possuem razoavel infraestrutura 
basica, como tambem estao bem mais proximas dos principais 

polos de consumo que as atuais areas de fronteira agricola. As- 

sim, dentre ois fatores que recomendariam o emprego de politicas 

para promover um uso mais adequado das terras nessas areas, em 

contraposiqao a politicas de expansao da fronteira agricola, esta- 

riam a menor necessidade de dispendiosos investimentos infra- 

estruturais e o uso mais reduzido de transporte por unidade de 

produto, elemento altamente desejavel na epoca atual. Obvia- 

mente, seria necessaria uma cuidadosa avaliaqao dos custos e be- 

neficios sociais de cada alternativa e para casos especificos, antes 

de poder, de forma mais categorica, recomendar um tipo de atua- 

Qao em relagao a outro. 
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