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1. Introdugao 

Constituindo-se em um dos mais persistentes, amplos e complexos 

exemplos histdricos de intervenpSb estatal em um setor ecpnomico, nos 

quadros de uma economia capitalista, a polftica apucareira no Brasil tern, 

nao obstante, recebido relatlvamente pouca atenpSfo na literatura t^cnica, o 

que se reflete numa bibljografia pobre tanto em termos quantitativos 

quanto qualitativos. Em parte como resultado deste descaso, a poiftica 

apucareira no Brasii continua a ser conduzida, hoje, dentro de uma moldura 

institucional que 6, em larga medida, a mesma de quarenta e cinco anos 

atrds e a ser regida pelas mesmas id6ias basicas sobre as finaiidades ultimas 

da intervenpao. 

Nestas condipoes, nao 6 de se estranhar que uma an^lise da polftica 

apucareira no Brasil surpreenda essa polCtica numa situapao de significativa 

desfuncionalidade em relapao ao esforpo de desenvolvimento que vem 

(ou deveria vir) sendo encetado noutras esferas da atividade estatal. Sem 

pretender antecipar as conclusoes do estudo relatado neste artigo, cabe 

reconhecer quer em grande medida, a sua constatapao bcisica sobre o carter 

e os efeitos da polftica apucareira 6 exatamente esta mencionada acima. 

O artigo estei dividido em quatro sepoes e tern o objetivo de relatar 

uma an^lise, feita em carter extensive, da intervenpao estatal no setor 

apucareiro do Brasil. Essa andlise foi conduzida de modo a responder algu- 

mas indagapoes gerais sobre a polftica apucareira, comepando pela caracteri- 

zapao de seus aspectos mais importantes e terminando com uma avaliapao 

de sua eficcicia na solupao dos problemas fundamentais da agroindustria 

apucareira principalmente — mas nao apenas — no Nordeste. 

Para efeito de estudo a intervenpao global no setor apucareiro foi con- 

siderada como se efetivando atrav6s de dois grupos bcisicos de instrumentos: 

os pianos e programas, de um lado, e as polfticas de prepo, cr6dito e outras, 

de outro lado. A an£lise do carter e efeitos do planejamento do Institute 

do Apucar e do Alcool 6 o tema da sepao 2; o estudo das polfticas de prepos, 

cr6ditos e outras estci relatado na sepao 3. A sepao 4, final, sintetiza os 

efeitos caracterfsticos da polftica como um todo, dando §nfase a relativa 
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incapacidade desta polftica am solucionar os problemas fundamentals da 

agroindustria a^ucareira no Brasii. A enorme extensSo da iegisla^ao apuca- 

reira - que quarenta e clnco anos regula pr^ticamente todos aspectos 

da atividade em todo o Brasi! — imp6e um iimite 6bvio a tentativa de avalia- 

pao que se contenha nas dimensdes compatCveis de um artlgo. For esta 

razao, e por outras, deve ser ressaltado o carrier extensivo da avaiiapao aqui 

proposta, Snfase sendo dada as grandes linhas e caracterCsticas gerais da 

poh'tica e nunca as suas especificidades. 

2. O planejamento da agroindustria agucareira 

A experlencla d(L-IAA -CQm o planejamento setorial data do im'cio 

mesmo de sua ekistencia, ou seja^ de 1933. As incursdes anteriores do 

Estado brasileiro no terreno da IntervenpSb no setor apucareiro sao, para 

os propositos do presente artigo, ignoradas. Importa, sim, mencionar que, 

ao Institute, por ocasido de sua criapao e at6 hoje, cabe fundamentalmente 

a tarefa de planejar e controlar a produpao apucareira nacional, adequando-a 

as necessidades do consume interno e externo em cad a ano e evitando, 

destarte, o aparecimento de crises agudas de superprodupao ou escassez. 

Tradjcipnalmente, os instrumentos que a autarquia aciona para exercer 

esta sua funpao tern sido sintetizados nos seus Pianos de Defesa da Safra 

de Apucar, ou simplesmente. Pianos de Safra do Apucar, que comeparam 

a ser elaborados a partir de 1939 e sao anualmente refeitos. Objetivo basico 

destes pianos 6 o de "preservar o equilfbrio estati'stico entre a demanda e 

a oferta do produto no mercado Interno" sendo que, recentemente, a 

maximizapao dos excedentes de produpao export^veis foi tambem Inclufda 

como um objetivo independente e importante1 

Para a implernentapao das diretrizes e objetivos consignados nos 

Pianos de Safra do Apucar, o Institute (em alguns cases atuando em 

combinapao com outros orgaos governamentais) se tern valido das 

prerrogativas legais que Ihe garantem ooderes Hp intfiryftn^ no caTrr. 0 

conlrole direto da produpao. atrav^s da fixacao de cotas e limites de produ- 

cao: o contrnlf? dos prepos do apucar e da cana; o monopdlio das exporta- 

poes e a assistencia creditfcia, entre os principals. Nem todos estes instru- 

mentos, entretadto, se encontram sob inteiro controle do IAA. Particular- 

mente no que tange ^ fixapao de prepos, oj nstituto. oresentemente, apenas 

1 A discussio soguinte sobre o contetido e as realiza^es dos pianos e programas 

do IAA se baseia, parcialmente, em Tanrts Szmrecsdnyi. ContribuifSo d Arrilise 

do Planejamento da Agroindtistria Canavieira do Brasii. Tese de Doutoramento 

apresentada a Universidade Estadual de Campinas, Sao Paulo. Campinas, 1976. 

Caps. IV e V, especialmente. 
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CLediticia. por outro lado, 6 parcialmente administrada pelo Banco do 

Brasil, com recursos proprios e provenientes do Onpamento Monet^rio, e 

nem semore est^ sujeita as onentagoes da autarquia acucareira. 

De uma forma geral, os Pianos de Safra do Apucar tem cumprido 

bem sua ftnalidade bcisica de adequar, em cada ano-safra, os comporta- 

mentos da oferta e demanda do prodqto. Dentre as safras recpntes, apenas 

na de 1974/75 verificou-se uma (disparidade significativa enti]e a produpao 

prevista pelo Instituto e a efetivamente verificada. Este resultado pode ser 

atribui'do a fatores climaticos adversos, ocorridos em ambas as regioes 

produtoras, e teve cortio consequencia um declmio nas exportapoes, tanto 

em termos de volume exportado no ano anterior quanto em termos do que 

estava previsto para este componente de demanda no Piano de Safra. 

Outros instrumentos utilizados pelo IAA para planejar o setor sao os 

Pianos de Defesa do Alcool, editados de 1944 a 1974. O objetivo basico 

destes pianos eta o de promover a expansao da produpao e do consumo do 

cilcool, especialmente do cilcool anidro para fins carburantes. Seus resulta- 

dos, a este respeito, como se pode constatar a luz das series anuais de produ- 

pao alcooleira divulgadas pelo IAA, nunca chegaram a ser satisfatorios, o 

que, at^ certo ponto, pode explicar porque o Programa Nacional do Alcool, 

institufdo fora do ambito do IAA, em 1975, e que tem, basicamente, os 

mesmos objetivos que os Pianos de Safra do Alcool, nao teve sua execupao, 

tampouco, atribui'da ao Instituto. 

Os referidos Pianos de Safra do Apucar e do Alcool constitufram os 

unicos instrumentos de planejamento utilizados pelo Instituto durante a 

maior parte de sua existencia. Foi somente em 1963, portanto apos exata- 

mente tres d^cadas passadas desde a fundapao do IAA, que a autarquia 

apucareira comepou a conceber um programa de apao com horizonte tempo- 

ral superior a um ano. O Piano de Expansao da industria Apucareira Nacio-' 

nal, PEIAN, (elaborado, em redapao preliminar que nunca chegou a se 

tornar definitiva, nos anos de 1963 e 1964) constituif, por isso mesmo, 

um marco na histdria da polftica setorial. Os objetivos b^sicos fixados no 

PEIAN foram os de expandir a capacidade produtiva apucareira no Brasil, 

de modo a atingir a meta de 100 milhoes de sacos por ano, em 1970/71 e de 

elevar os Indices de "racionalidade" de produtividade da agroindustria. A 

este segundo objetivo tambdm corresponderam metas cjuantitativas: o 

rendimento agncola, atd 1970/71, deveria atingir 60 toneladas de cana por 

hectare; a eficiencia industrial seria medida por dois indicadores cujas metas 

eram as de um rendimento industrial de 100 kg de apucar por tonelada de 

cana esmagada e a redupao do perfodo de moagem para 150 dias. O PEIAN 

previa que seus objetivos deveriam ser alcanpados atrav^s da modernizapSfo 

das lavouras de cana, do aumento da escala de produpao das usinas, inclusive 
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atrav6s de fusoes, e da implantagao de novas usinas. 

Muito embora o Piano d© Expansao da Industria Apucareira Nacional 
nunca tenha passado, enquanto tal, da fas© de redap§b preliminary muitas 

de suas diretrizes e recomendapoes foram implementadas, por meio de atos 

do IAA2. Significa, a esse respeito, 6 a inexistencia, dentro do Piano ou 

fora dele, de medidas cpncretas visando a assegurar o aumento desejado na 

produtividade agrfcola^. Nao admira, desta forma, que os resultados da 

atuapao do lAA, no perfodo coberto pelo PEIAN, tenham sido, no que 

tange ds metas de elevapao da produtividade agrfcola, amplamente insatis- 

fatbrios. Ainda hoje, a meta de 60 toneladas de cana por hectare permanece 

inatingida, particularmente no Nordeste. 

Tampouco no que se refere aos objetivos de melhoria de eficiencia 

industrial os resultados do PEIAN foram significativos. Pelo contr^rio, 

podem ser classificados como muito insatisfatbrios. Na verdade, durante 

o pen'odo 1965/71, observou-se, contrariamente ao planejado, uma redupao 

absoluta nos m'veis de eficiencia industrial, medida pelo indicador quilo- 

gramas de apucar/tonelada de cana esmagada, tanto no Centro-Sul, quanto 

no Norte-Nordeste. Tampouco foi conseguida a projetada limitap^o a 

150 dias do pen'odo de moagem. De fato, ate hoje, esse problema de longos 

period os de moagem continua a ser crucial, especialmente na economia 

apucareira nordestina. 

Se as metas do PEIAN relacionadas a melhoria de eficiencia nao fo- 

ram atingidas, as que se relacionavam a simples objetivos de expansao 

da produpao e da capacidade instalada o foram, em grande medida. Da 

mesma forma como tambem foi plenamente atingida a meta da concentra- 

pao das usinas, ou seja, de aumento da escala media das unidades industrials. 

Assim e que, entre as safras 1964/65 e 1971/72 o numero de usinas exis- 

tentes no Brasil diminuiu em 10% mas, a despeito disso, a produpao de 

apucar registrou urn acrescimo de 53%. Vale dizer a produpao por usina 

se elevou em 70%4. 

A evidencia de que os indices de produtividade da economia apucarei- 

ra nacional persistam em nfveis muito baixos, particularmeolejio que tange 

a produpao agncola, levou o Institute a implantar ei^IlSll^n Prnnrama 

Nacional de Melboramento da Cana-de-Apucar, PLANALSUGAR. cuias 

finalidades besicas sao as de criar e introduzir novas variedades de cana e de 

2 Szmrecs^nyi, op. cit. p. 358. 

3 Idem, ibidem, p. 421. 

4 Institute do Agticar e do Alcool. Pianos de Safra do Apticar e Boletins Esta- 

tfsticos. Virios anos. 
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mduzlr, de um modo gerai, inova^oes tecnoldgicas na agricultura canavielra. 

O Institute fez instalarem-se, para o PLANALSUCAR, estapoes experimen- 

tais nos Estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Pernambuco e 

pretende atingir seus objetivos basicamente por meio das pesquisas e expe- 

rimentos nas cireas de gen^tica (novas variedades), fitopatologia (combate as 

doenpas da cana), entomologia (combate as pragas) e agronomia (aperfei- 

poamento nas prdticas culturais). 

A partir de 1973, o Programa de Melhoramento da Cana-de-Apucar 

passou a ser financiado pelo Fundo Especial de Exportapao (FEE), o que 

Ihe garantiu um fornecimento crescente de recursos, at6 1977. Neste ano, 

o montante nominal aplicado no PLANALSUCAR via FEE reduziu-sejtera 
Cr$ 40 milhoes. contra Cr$ 74.5 milhoes (tamb^m nominais) no ano 

anterinr Apoc?r de serem estas aplicapoes relevantes, inclusive em termos 

das prdprias previs&es iniciais do Programa, o, PLANALSUCAR consumiu 

uma parcela fnfima dos recursos emoregados pelo IAA nosetor acucareiro, 

acumulados no perfodo de elevados prepos internacionais. Em face de toda 

a histdria passada e presente da agricultura canavielra no Brasil, caracteriza- 

da pela sua baixfssima eficiencia t6cnica, a importancia deste Programa 

dificilmente poderia ser exagerada, muito embora, pela natureza mesma de 

seus objetivos, somente alcanp^veis a prazos longos, uma avaliapao do 

mesmo seja, ainda, impratic^vel. Em 1977 foram descobertas, em Alagoas, J 

tres variedades de cana consideradas promissoras, das selecionadas pelo I 
PLANALSUCAR. A expectativa do IAA 6 a de que "essas variedades 

entregues aos produtores poderao, a partir de 1980, iniciar um prpcesso de 

substituipao da ^rea cultivada com cana-de-apucar naquete Estado, culmi- 

nando em 1983 com a substituipao total daquela lavoura pelas variedades 

RB altamente produtiyas"5 

Simultaneamente ao PLANALSUCAR, o Instituto lanpou, em 1971, 

o Programa de Racionatizapao da Agroindustria Apucareira, que veio a ser 

complerbentado, dois anos depois, pelo Programa de Apoio a Agroirtdustria 

Apucareira. Esses programas vieram a se tornar conhecidos pelos seus 

propbsitos de promoverem a fusao, relocalizapSfo, incorporapao e moderni- 

zapao das usinas e se constitufram nos principais absorvedores de reclirsos 

do Fundo Especial de Exportapao. Para se ter uma id6ia da importancia 

financeira dos mesmos, basta indicar que o IAA havia liberado para eles, 

at£ 31 de dezembro de 1977, nada menos do que Cr$ 10 bilboes, em valores 

nominais acumulados. Ou seja, num c£lcuio grosseiro, pelo menos Cr$ 40 

bilboes, em termos reais e em cruzeiros de 1978 (dezembro). Para se ter 

uma idbia relativa da importincia financeira destes programas, voltados para 

a parte industrial, basta considerar que, no mesmo perlbdo, a som^ dos 

5 IAA. Relatdrio Anual, 1977, p. 25. 
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recursos nominais absorvidos do FEE pelo PLANALSUCAR e pelos finan- 

ciamentos de m^quinas a implementos <is cooperativas de fornecedores 

^jpouco ultrapassou Cr$ 850 milhoes, segundo dados do Relatdrio 1977 do 

i IAA. Vale dizer: num Ccilculo inicial, a quantidade de recursos que o Institu- 

y to destina a expansSo e melhoria de eficiencia do setor Industrial 4 dez 

I vezes maior que a destinada a parte agrfcola. 

Os mencionados Programas de RacionalizapcTo e de Apoio ^ Agroin- 

dustria Apucareira t§m como objetivos os de promovar a concentrapSfo, 

ampliapao e modernizapao das unidades produtivas. £ conveniente que se 

guarde certa cautela com relapS'o ^o emprego da palavra p/anejamento no 
presente contexto porque nem todos os objellivos posteriormentp apontados 

como fazendo parte dos programas foram realmente postulados quando da 

sua formulapao. Particularmente o objetivo de ampliap^o da capacidade 

produtiva dificilmente se poderia considerar como tendo feito parte do 

planejamento original, concebldo a luz do "Diagndstrco de 1970", do IAA, 

que apontava a superprodupao como um problema bcisico da economia 

apucareira nacional6. De fato, o que aconteceu foi que a acumuiapao de 

recursos no FEE motivou s6riaspressdes dos usineiros sobre o IAA, levando 

o Instituto a aprovar aceleradamente tantos projetos de ampliapao de capa- 

cidade (e, consejquentemente, tantos pedidos de financiamentos a juros 

subsidiados), quahtos Ihe fossem apresentados. 

d* instrument© bcisico com que o IAA conta para implementar os 

programas 6 o credit© a juros altamente subsidiados, nao sujeito a correpao 

^nonetciria, e a fonte de recursos, generosa at6 1976, se^localiza nasdiferen- 

pas de prepos externos e internos, depositadas no Fund© Especial de Expor- 

tapao. Com a queda de prepos internacionais do apucar, o ritmo de libera- 

pdes de recursos teve de ser abrandado mas, at6 onde vao as informapoes 

disponfveis, os projetos apresentados puderam receber os respectivos finan- 

ciamentos, em alguns casos provindos de outras fontes. 

Como j^ tinha acontecido com o Piano de Expansao da Industria 

Apucareira Nacional, os Programas de Racionalizapao e de Apoio atingiram 

as suas "metas" de expansao de capacidade e, inclusive, as superaram. 

Esse resultado 6 duplamente significativo: primeiro por que nSo 6 comum 

a superapao de metas quantitativas em programas oficiais; segundo porque, 

neste caso especffico, nao havia realmente nenhuma meta de ampliapao 

de capacidade. Com o process© j5 em andamento, e com o resultado de 

capacidade ampliada jci definido em funpSfo dos projetos aprovados, o 

6 Cf. Alvaro Tavares Carmo (entao presidente do IAA) em depoimento repro- 

duzido na revista Brasil Apucareiro (janeiro 1974, p. 16), 6rg§o oficial dedivui- 

gapffo da autarquia. 
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Instituto achou por bem declarar uma meta de produpao de 10 mil hoes de 

toneladas para 1980 a qual corresponderia um incremento de 50% na capa- 

cidade instalada7 Ocorreu que a expansao real terminou sendo muito maior 

do que esta, como o constataram, em Pernambuco e Alagoas, t6cnicos do 

Mjnist6rio da Industria e Com^rcio e do prdprio IAA. No muito citado (nos 

meios apucareiros) Relatbrio MIC—IAA—BB, estes t6cnicos declaram que 

"como resultado desses vultuosos investimentos, a capacidade de produpao 

das usinas de Pernambuco quase duplicou (. .) e a de Aiagoas mais que 

triplicou (sic)"8 

Para se ter uma ideia desse esforgo de crescimento, prossegue o 

Relatdrio MIC-IAA-BB, "nem sempre bem orientado e planejado, basta 

dizer que, considerado o porte das f^bricas instaladas ou em fase final de 

instalapao e havendo disponibilidade de mat^ria prima, Aiagoas e capaz de 

produzir cerca de 32 milhoes de sacos de a^ucar e Pernambuco aproxima- 

damente 33 milhoes, volumes que as condigoes de mercados interno e ex- 

terno nao nos permltem atingir tao cedo {. .). Assim, o enorme parquet 

industrial agucareiro instalado nos dois Estados deverd continuar operando, I 

por muito tempo, com razocivel capacidade ociosa, 6 bom que se repita, I 

do mal orientado e planejado esforgo de investimento que, certamente, I 

superestimou as perspectivas favor^veis do mercado internacional, verifica- 

das nos anos de 1973 a 1975"9- Nao hi razao para supor que a situagffo 

seja outra nas demais zonas produtoras. Antes pelo contr^rio, especialmente 

tendo em vista o maior dinamismo do setor agucareiro paulista. 

Esses sao os resuitados no que toca o aumento de capacidade. Os 

programas de Racionalizagao e de Apoio deixaram totalmente de fora a 

parte agncola e, considerando a necessciria lentidao da atuagcTo do PLA- 

NALSUCAR, seria apenas de se esperar que a produtividade das lavouras 

de cana venha crescendo, nos ultimos anos, muito lentamente. Isso nao 6 

tanto de surpreender quanto o 6 a constatagao de que tampouco os rendi- 

mentos industrials tenhanrt sido afetados pelos imensos gastos na moderni- 

zagao e ampiiagao das usinas. Referindo-se especificamente a Pernambuco 

7 Alvaro Tavares Carmo, in Urasil Agucareiro, junho 1975, p. 34. 

8 Minist6rio da Indtatria e Com&rCio. Assessoria Econdmica. Situacao Econd- 

mico-Financeira da Agroind6stria Apucareira nos Estados de Aiagoas e Pernam- 

buco. BrasOia, 3 de fevereiro de 1978, p. 26. Trata-se de um documento de 

circulagSo interna, elaborado por um grupo de trabalho composto de represen- 

tantes do MIC (Assessoria Econdmica), Instituto do Atficar e do Alcool e 

Banco do Brasil, designados pelo Ministro da Inddstria e do Comdrcio. E 

conhecido como Relatddo MIC—IAA—BB. 9 

9 Idem, ibidem, p. 16. 
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e Alagoas dizem, por exemplo, os autores do Relatdrio MIC-IAA-BB: 

Parece paradoxal observar que, apesar dos macipos investimentos realizados 

no setor, notadaniente nas f^bricas, o rendimento industrial tenha continua- 

do caindo, a ponto de atingir os ni'veis mais baixos nos ultimos 28 anos"10 

Muito em bora nao se possa eliminar por inteiro, at6 prova em contr^rio, a 

possibilidade de que esta queda seja apenas uma ilusao estatfstica, produzida 

pela manipulagao dos dados de entrada de canas, ela em si representa um 

paradoxo que se torna menor, entretanto, quando se recorda que "o apucar 

se faz no campo" e que o campo tern sido amplamente descuidado na 

politica do IAA# excepao feita ao PLjANAl^SUCAR. Os fornecedores, por 

exemplo, ^receberam quantidades comparativamente infinitesimals dos 
recursos financiados pela autarquia apucareira ao setor, no perfodo mais 

recente. 

£ util, a esta altura, tentar um balanpo de conclusdes sobre os trapos 

caracterfsticos dos resultados obtidds pelo IAA, quando analisados em 

confronto com os objetivos de seus pianos e programas. Fatos e constata- 

poes novas ser^o introduzidos, para apoiar o argumento, quando necessario. 

Em primeiro lugar deve-se reconhecer que a polftica do IAA foi bas- 

tante eficiente no que toca a sua tarefa fundamental de adequar os ni'veis 

de produpao de apucar e de ^Hcool aos respectivos nfveis de demanda, inter- 

na e externa, pelos mesmos produtos. Conv6m n5b minimizar a importancia 

deste ^feito, coisa que, ali<5s, nao 6 feita nos meios apucareiros. As classes 

produtoras, atrav£s de seus Ifderes, tanto usineiros quanto fornecedores, 

tern reconhecido seguidamente os m^ritos do Instituto em impedir que 

crises de superprodupao, antes comuns e extremamente graves em muitos 

casos, se fapam outra vez realidade. 

Com relapao ao objetivo de adequapao da produpao a demanda, por- 

tanto, as evidencias diretas e indiretas dispom'veis indicam uma atuapao 

eficiente do Instituto. O mesmo, entretanto, nao pode ser dito quanto ao 

que se refere a tarefa, que tamb&n faz parte dos objetivos da intervenpao 

estatal no setor, de adequapao da capacidade produtiva instalada a demanda. 

Particularmente na fase presente, como o denuncia o Relatdrio MIC-IAA- 

BB para os casos de Pernembuco e Alagoas, a capacidacfe produtiva das 

usipas, enormemente aumentada, dever^ permanecer por longo tempo em 

grande parte ociosa e esta situapao pode ser atribui'da ao planejamento 

mal orientado que permitiu um descabido crescimento da capacidade 

instalada das usinas. A responsabilidade do IAA nao 6 efiminada com o re- 

conhecimento de que, em muitos casos, as ampliapoes promovidas pelos 

usineiros foram superiores as previstas nos projetos submetidos ao Instituto, 

como tamb^m reconhecem os t^cnicos do MIC—IAA—BB. 

10 Idem, ibidem, p. 20. 
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De uma forma geral, entretanto, se se aceita descontar o peso deste 

presente superdimensionamento do parque industrial apucareiro, os resul- 

tados da intervenpao do IAA no setor foram positives no que tange a 

manutenpao do que a terminologia oficial chama de "equilfbrio estatistico" 

entre a produpao e o consume { interno e externo) de apucar. 

Algo muito diferente ocorre quanto aos objetivos de aumento de 

eficiencia. Neste ponto os exitos da poh'tica do IAA tern sido extremamente 

reduzidos, quando nao se d^ o caso de que os indicadores de produtividade 

se comportem exatamente em sentido contr^rio ao desejado. Na raiz deste 

resultado se coloca a cdnstatapao de que, com excepcib do PLANALSUCAR, 

toda a poh'tica patrocinada pelo Institute tern sido omissa ou discrimina- 

toria com relapao ao setor agrCcola. Nesse quadro, ha apenas coerente, que 

os fornecedores de cana teriham participado tao pouco da distribuipao de 

cr§ditos aos bilhoes promovida pela autarquia apucareira na presente d^cada. 

Assim como coerente 6 que ao PLANALSUCAR tenha o Institute destinado 

algo em torno de um por cento dos recursos liberados pelo Fundo de 

Exportapao ao setor, at6 31.12.77 Como nao se pode pensar em aumentar 

significatiyamente o rendimento industrial (quilos de apucar por tonelada 

de cana esmagada) Sem antes melhorar a eficiencia agncola, inclusive a 

refletida no teor de sacarose das canas, nSo surpreende que os resultados 

da poh'tica de modernizapSto e de racionalizapao tenham sido, no que tange 

ao objetivo de melhoria de eficiencia, tao decepcionantes. Pode-se unica- 

mente esperar que a atuapao do PLANALSUCAR se venha a mostrar, 

finalmente, capaz de alterar este quadro. Dentro da atual situapao, ou seja, 

dentro do tradicional estilo da poh'tica setorial, esta e a unica esperanpa 

que resta para o atingimento do tao decisivamente necess^rio aumento de 

eficiencia produtiva da agroindustria apucareira. 

Uma caracten'stica importante desse atual estilo de poh'tica apucareira 

6 a acima mencionada predisposipao em beneficiar o setor industrial em de- 

triment© do agrCcola, o que significa, em termos das classes envolvidas, 

um privilegiamento do usineiro contra o fornecedo^. No seu alentado estudo 

sobre o planejamento da agroindustria canavieira no Brasil, ja mencionado, 

Tamcis Szmrecs^nyi detectou bem esse ponto, mostrando como nao apenas 

o montante total dos cr^ditos concedidos aos fornecedores tern sido muito 

menor que o correspondente as usinas, em termos totais e m^dios, mas 

tamb6m que o prdprio numero de dperapoes crediti'cias acertadas com os 

fornecedores revela que um numero insignificante destes tern sido atendido 

pelos cr6ditos do Institute, o que nSfo acontece com as usinas^ Desta e 

de outras evidencias, conclui iSzmrecs^nyi que "ha uma manifesta falta de 

vontade dos respons^veis (pelos Programas de Racionalizapao e de Apoio) 

em atender diretamente a grande massa de fornecedores, preferindo alocar 

11 Szmrecs^nyi, op. clt. p. 438/9. 
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os recursos do Fundo de Exportapao as usinas, aos grandes fornecedores, 

^s cooperativas de usineiros e fornecedores e a programas de pesquisa e 

assist§ncia t^cnica"12 

Se 6 certo que as evidencias sugerem, na polftica do Institute, uma dis- 

criminapao contra os fornecedores em relapao aos usineiros, 6 ainda mais 

certo que a absolute falta de evidencias quanto a qualquer apao em favor dos 

trabalhadores, dentro dos programas financiados com recursos do FEE^ 

sugere uma discriminapao bem mais violenta contra esta classe. Sentindo o 

problema, o proprio presidente do Sindicato da Industria do Apucar em 

Pernambuco declarou, em junho de 1978, ap6s mencionar mie n Fimdn 

Especial de Exportapoes havia rendido, para o IAA, at4 final de 1977, 

nada menos que Crjj? 51,8 bilhdes: "alarmante e o fato de nao ter sido 

destioadg um "nico centavo (dfgto r<inho'rA} ppra a melhoria da qunirdairlF 
rip nas zonas produtoras, o aue poderia ter sido feito na forma de 

expansa.Q da oferta—hahitar.inna^ ^peamento. extensao rural, etc^^3 

Dos frutos da prosperidade, desta forma, nao participaram os traba- 

lhadores. 0 que nao signified que o IAA nao mantenha programas assisten- 

ciais. Parece, contudo, que a unica maneira que o trabalhador apucareiro 6 

enxergado pela poh'tica setorial 6 essa: como um paciente de medidas 

assistenciais as quais, tendo seu m6rito prbprio, obviamente nao podem 

pretender constituir-se em estrat6gias de solupao efetiva para as m^s condi- 

poes de^ vida do trabalhador. Uma forma possfvel de enfrentar este problema 

tao mencionada nos tempos do GERAN (Grupo Especial para a Raciona- 

^lizapao da Agroindustria Canavieira do Nordeste), ou seja, a combinapao 

da melhoria tecnologica nas usinas com uma reforma agr^ria parcial nas 

zonas produtoras do Nordeste, nao chegou a ser sequer pensada, ao que 

se pode detectar, na atual fase da poh'tica apucareira. Na verdade, ti'pica 

deste pen'odo mais recente e, exatamente, a extinpao do GERAN14, 

12 Szmrecs^nyi, op. cit. p. 441. 

13 Gilson Machado Guimaraes Filho. AgOcar e Alcool: seus Probiemas e sua Im- 

portSncia em Pernambuco. Sindicato da IndOstria do Atficar no Estado de 

Pernambuto. Recife, junho de 1978, p. 9. 

14 Ojdecfeto-lei 1186 (de 27/8/71) autorizava. no seu artigo 69, a utilizapSfo de 
recursos dn PROTFRRA- (Programa de Redistrtbuipao de Terras e de Estfmuios 

a Agroindustria no Norte e Nordeste) na execup^o de projetosde diversificapao 

agrfcola que contemplassem a absorpSo de mfio-de-obra liberada pelas operapdes 

de fusao, incorporapao e relocaiizapao de usinas, desde que a m5o-de-obra 

redundante representasse mais de 10% da efetivamente empregada nos estabeie- 

cimentos de origem (Of. Szmrecsdnyi, op. cit. p. 275). Conv6m nao confundir, 

entretanto, PROTERRA com reforma agrdria. 
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Numa visao obviamente concentrada, estas seriam as principals ca- 

racterCsticas da poh'tica agucareira no Brasil, enquanto consubstanciada em 

tentativas de planejamento. Uma parte talvez ainda mais importante da 

poh'tica, entretanto, nafo se transmite desta forma, ou seja, submetida e/ou 

balizada por pianos e programas, mas o faz, simplesmente, pela utilizagao 

dos instrumentos de intervenpao dispom'veis. A poh'tica de prepos da cana, 

do agucar e do cilcool, a poh'tica de subsi'dios e outras normalizagoes emana- 

das do IAA sao ex^mplos disso, quase nunca se orientando segundo uma 

perspectiva de longb prazo, ou seja, quase nunca sendo definidas de forma 

coerente com os objetivos de longp prazo fjxados nos pianos. Na sepao 

seguinte serao e^amin'ados alguns dos trapos mais marcantes que vem sendo 

seguidos na utilizapao destes instrumentos da poh'tica setorial. 

3. As polfticas de prepos, cr6ditos e outras 

Considerem-se inicialmente, o carter e os efeitos da poh'tica de prepos 

para os produtos da agroindustria apucareira, ponto nevr^lgico do relaciona- 

mento entre as classes produtoras e o Governo. A primeira fixapao oficial 

dos prepos do apucar ocorreu apenas em 1943, ap6s doze anos de interven- 

pao sistemcitica do Governo no setor, dez dos quais jci atraves do IAA. As 

disposipoes relativas aos prepos do apucar anteriores a 1943 se assemeihavam 

mais ao sistema de prepos mfnimos, ou seja, o Governo estabelecia limites 

inferiores para os prepos do apucar e punha em apao mecanismos fiscais 

capazes de impedir que a remunerapao ao produtor cai'sse abaixo daqueles 

limites (por exemplo, financiando a produpao)15. 

Somente dez anos apos a criapao do IAA, portanto, 6 que o Governo 

iniciou sua poh'tica de fixapao de prepos de apucar. Nessa primeira ocasiao, 

os prepos foram fixados na condipao FOB Nordeste, vale dizer, na condipao 

"posto no navio" nos portos dos Estados nordestinos produtores. Para os 

demais estados, exceto o do Rio de Janeiro que tamb^m era exportador, os 

prepos do apucar ao consumidor incorporavam os custos de transporte do 

produto desde o Nordeste. Uma consequencia desta sistem^tica era que os 

produtores de apucar da regiao Centro-Sul se viam beneficiados, na medida 

em que o apCicar do Nordeste, na 6poca a regiao jprodutora responscivel 

pelo fornecimento da maior parte do apucar consumido no pals, chegava 

aos Estados sulinos por um prepo que incorporava nao apenas os seus 

custos de produpao mas tamb^m os de transporte. Essa protepao natural 

constituiu-se, na verdade, no ponto de partida da grande expansao da 

agroindustria apucareira paulista, e veio somar-se a toda uma s6rie de fatores 

favorciveis, levando a produpao de apucar em Sao Paulo a em pouco tempo 

15 M^rio Lacerda de Melo. O AgOcar e o Homem. Institute Joaquim Nabuco de 

Pesquisas Sociais. Recife, 1975. p. 234. 
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poder ser feita a custos menores que os do Nordeste16. 

Uma tal situapao gerou reapdes, escudadas na id6ia de que a finalidade 

essencial da Intervengao do Governo na agroindustria apucareira tinha sido, 

na sua origem# a de proteger o parque apucareiro nordestino. O sistema de 

prepos calculados na condipao FOB Nordeste, portanto, passou a ser denun- 

ciado como contraditdrio is finalidades essenciais da jntervenpao, na medida 

em que favorecia a expansao do parque apucareiro sullno, concorrente do 

nordestino. Como depde Mirio Lacerda de Melo: "chegou-se a uma situapao 

paradoxal. O intervencionismo, institufdo em favor principalmente do 

Nordeste, saneando o mercado mas nao podendo evitar que as ireas pro- 

dutoras do Sudeste e do Sul tivessem prepos mais estimuladores, tornou-se 

um fator de expansao nas regioes competidoras do Nordeste. Isso com um 

agravante: vlsando a atenuar esse expansionismo, o IAA e outros orgaos 

responsiveis eram levados a usar uma parcimonia certamente excessiva na 

fixapao dos prepos para o Nordeste porque destes, como foi referido, de- 

pendiam as cotapoes no Centro-Sul. Comprimla-se o prepo no Nordeste 

para o bem do Nordeste. "17 

possi'vel que se encontrem nessa circunstancia pelo menos algumas 

das rafzes de uma certa caracterfstica fundamental da poh'tica de prepos 

praticada para o setor apucareiro: a tendencia por parte do Governo de 

fixar prepos para o produto abaixo dos custos efetivamente incorridos na 

sua prodlipao. 0 fato 6 que, em 1952, entrou em vigor um regime de prepo 

unico nacional para o apucar. A nova sistemitica veio reconhecer uma situa- 

pao de fato que, conquanto favorecida pelo regime anterior de fixapao de 

prepos, deitava suas raizes em causas estruturais muito mais profundas:ai 

relativa ineficiencia do parque produtor de apucar no Nordeste, incapaz de 

enfrentar a competipao direta do Centro-Sul. Ji era evidente que a sobrevi- 

vencia da agroindustria apucareira no Nordeste passara a exigir a protepao 

do Governo, agora ja nao mais apenas, como em 1930, devido as ameapas 

da superprodupao, mas tarn bem em face da ameapa do Centro-Sul, especial- 

mente Sao Paulo. Para a classe produtora do Nordeste, cada vez mais, pare- 

cia imprescindi'vel a intervenpao estatal. 

A mudanpa do regime de fixapao de prepos, apesar de reclamada, 

nao seria capaz de resolver essa situapao cr/tica. Tanto que: no im'cio dos 

anos sessenta, como diz Mirio Lacerda de Melo, "apesar da vigencia do 

regime de prepo unico, nao mudara o quadro geral de debilidade da econo- 

mia canavieira nordestina. 0 unico fator a ela mais favorivel do que a do 

Centro-Sul possuia uma indesej'iverimplicapao social. Era o baixo custo da 

16 Idem, ibidem, p. 234. 

17 Idem, ibidem, p. 235/6. 
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mao-de-obra. Em verdade, o baixo m'vel salarial, ao lado do assis- 

tencialismo paternalista da poh'tica de credito do IAA, continuou a cons- 

tituir o principal fator de sobrevivencia do parque agroindustrial canavieiro 

do Nordeste"18 

Pode-se ver, assim, acompanhando a histbria da poh'tica de prcpos, 

(um instrument© fundamental da intervengao do governo no setor apuca- 

reiro) o delineamento de um padrao de poh'tica que, em parte jci ficou 

evidente na analise do planejamento do IAA: enquanto os fatores estruturais 

responsciveis peta debilidade da economia agucareira (nordestina em particu- 

lar) nao sao nunca enfrentados, o Governo passa a ministrar paiiativos 

periodicos destinados a evitar o colapso do setor. Nenhuma medida efetiva 

destinada a incrementar a produtividade da agroindustria nordestina 6 

tomada — e para evidenciar isso 6 preciso tao somente recordar-se que o 

primeiro programa do IAA com horizonte temporal superior a um ano 

data de 1963. 

Orar esse padrao de poh'tica protecionista, nao acompanhada de um 

esforgo em atacar as rai'zes dos problemas,tem pelo menos dois defeitos 

graves: de um lado, que as tendencias de deteriorizagao da economia 

canavieira nordestina nao sao nunca enfrentadas, a poh'tica nao consegue 

mudar o curso desta tendencia, resultando dai' que a distancia absoluta, 

em termos de eficiencia t§cnica e economica, entre o Centro-Sul e o Nor- 

deste, so faz aumentar a cada ano. De outro lado, e isso 6 ainda mais funda- 

mental, como faz parte da filosofia mesma justificadora da intervengao o 

"nao d^lxar o setor sucumbir" ao contr^rio, amparando-o, a periodica 

ministragao de paiiativos, na forma de cr6dito paternalista, termina criando 

nos emprescirios agucareiros a certeza de que suas empresas nunca irao 

quebrar e que, em consequencia disto, eles nao precisam se preocupar 

seriamente em melhorar a eficiencia com que produzem. 

O carater da poh'tica de pregos de apenas reconhecer situagoes de 

fato, particularmente no que tange a progressiva perda de condigoes compe- 

titivas da agroindustria nordestina, iria ficar ainda mais claro no novo 

episodic importante da historia da poh'tica de pregos. Se, em 1943, a f6r- 

mula adotada pelo IAA implicou que os pregos do agucar fossem mais 

elevados no Centro-Sul e se, em 1952, essa sistem^tica foi modificada 

de modo a propiciar pregos iguais entre as duas regides, em 1965 a legis- 

lagao passou a estabelecer pregos mais elevados para o Nordeste (Lei 

4870/65). ^ claro que a essa diferenciagao de pregos deveria necessariamen- 

te oorresponder uma legislagao rfgida impedindo a transferencia de agucar 

entre as regioes do pafs. A ineficiencia ficava, mais uma vez, protegida, 

18 Idesn, ibidem, p. 237. 
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ratificada e n§o combatida. Enquanto i^so, o^primeiro programa de longo 

prazo do IA A, o Piano de Expensao da Industria Apucareira Nacional ia 

sendo implementado, como foi visto, e todas as suas metas de expansao 

de produgao e de capabidade iam sendo atingidas, em flagrante contraste 

com o total fracasso do mesmo programa em melhorar a efictencia coiti que 

se produz o aqucar, no Brasil er sobretudo, no Nprdeste. 

Ser4 necess^rio dizer que esta polftica, apesar de suas intenpSes 

aparentes, nao beneficiou o nordeste? Isso nao quer dizer que a intervenp^o 

do IAA nab tenha tidb seus m^ritos, na medida em que, por exemplo, 

evltou uma4)ancarrota generaiizada das usinas de Pernambuco e Alagoas, 

com os^ graves custos sociais que daf decorriam. Mas a ratlficapao da inefj- 

ciencia constitui|um trapo extremamente negative da polfticai No regime de 

prepos diferenciados, institui'do em 1965, uma conseqiienciajmuito evidente 

desta perpetuapao da ineficiepcia era que justamente os consumidores da 

regiao mais pobre do Brasil deviam pagar mais caro pelo apucar queconsu- 

miam. Outra conseqiiencia, ainda mais grave, era que a perpetuapao da 

ineficiencia, na medida em que representava uma baixa produtividade do 

trabalho, implicava tamtam a perpetuapao { dos baixos salaries e, conse- 

quentemente, na manutenpao de todo aquele elenco de misdrias das po- 

pulapoes da Zona da Mata canavieira nordestina, tantas vezes descrito e 

reportado. 
* 

A partir de 1967, portanto, quando entrou em vigor a sistem^tica de 

prepos preconizada pela Lei 4870/65, o Governo fixou prepos para o apttcar 

diferentes entre as regioes e mais altos no Nordeste com o que, como foi 

dito, mantinha o padrao de simplesmente e ao longo da histbria ir "rati- 

ficando" a ineficiencia, sem combate-la. At6 que, em 1971, foi decidida a 

eliminapao progressiva deste sistema, com a introdupao dos subsi'dios de 

equalizapao. Os prepos voltavam a ser unicos a mvel nacional mas ao produ- 

tor nordestino seria assegurado, nas sete safras subseqiientes, um subsi'dio 

anuelmente decrescente e que deveria cobrir o diferencial de custos em rela- 

pao a produpao do Centro-Sul. A sua eliminapao progressiva implicava a 

fixapao, por parte do Governo, de um prazo de tolerancia para que os pro- 

dutores nordestinos corrigissem seus m^todos produtivos, ganhando maior 

eficiencia. 

Que a id£ia, em sua essencia, era boa, nao duvida, apesar do pensa- 

mento em contr^rio de defensores sinceros do Nordeste. Pela primeira 

vez, o Governo tentava, via polftica de prepos, quebrar o padrao paterna- 

tista tradicional e forpar a que os empres^rios se preocupassem com a 

produtividade, como um imperative de sobreviv§ncia. Que a id6ia "nao 

pegou" entretanto, 6 tamb6m sabido, que os sete anos se passaram e 

tanto os subsfdios de equalizap§fo quanto a ineficiencia da produpao nor- 



137 

destina estao ai. E as tazpes pelas quais nao foram cumpridas as condipoes 

estipuladas em 1971, de progressiva unificapao dos prepos ao m'vel do pro- 

dutor nao parecem dif I'peis de apontar, tendo em vista tudo aquilo discuti- 

do na se<Jao anterior. Seria muito ingenuo sypor que a simples imposipao 

de uma ameapa (a progressiva eliminapao dos subsi'dios) pudesse corrigir 

uma situapao de ineficiencia cujas razoes vinham se acumulando por anos 

a fio. Sem que iniciativas arrojadas fossem tomadas pelo Govern© direta- 

mente, por exemplo na forma de programas de mpdernizapao voltados para 

a agricultura canavieira, a ineficiencia secular nao poderia ser corrigida. 

Como nao houve essas iniciativas, nao houve a mfnima condipao de elimina- 

pao do subsfdio de edualizapao, a "ameapa" esbopada pelo Governo em 

1971 de quebrar o padrao paternalista de seu relacionamento com o setor 

naO chegou nem mesmo a ser levada muito a s^rio. Na hora da verdade, 

sabiam todos, o Governo nao deixaria, como nao tinha deixado nunca, 

a agroindustria apucareira nordestina sucumbir, o subsfdio seria mantido 

e as forpas que contribuem para a perpetuapao do paternalism© ficariam 

fortalecidas. 

A an^lise da evolupao da polftica de prepos feita acima mostra que 

esta poh'tica tern, efetivamente, e ao contr^rio das alegapoes tradicionais, 

uma correlapao evidente com o comportamento dos custos de produpao. 

Mas isso apenas em termos relatives, ou seja, no confront© Centro-Sul e 

Norte-Nordeste. Nada foi menciohado, at6 aqui, quanto a adequapao dos 

prepos aos custos absolutos, sejam m6dios ou marginais. Evid§ncias mats 

particularizadas, entretanto, sugerem fortemente que, em termos de adequa- 

pao dos prepos aos nfveis absolutos de custos, a polftica do Governo tern 

sido bastante mais severa. A situapao "pgrmanente" de crise da agroindus- 

tria apucareira no Nordeste jd de si corrobora esta afirmapao de que os 

m'veis de prepos fixados pelo Governo tern sido insuficientes para cobrir 

os custos de produpao da maior parte das unidades produtivas de apucar, 

especialmente na regiao nordestina. Muita embora uma analise definitiva 

deste problema exigisse mais dados do ^ue aqueles presentemente divul- 

gados, cabe alinhar algumas considerapoes basicas a respeito do mesmo. 

A primeira coisa que se deveria dizer 6 que o problema nao 6 novo e 

nem se limita, pelo menos desde a instituipao dos prepos regionalmente 

diferenci^dos, ao Nordeste. Na verdade, at6 antes disso, t6cnicos do proprio 

IAA tinham consciencia do problema. Para recorrer a analise feita por 

Tam^s Szmrecs^nyi do planejamento setorial, menciona-se que jci no 

diagnbstico da agroindustria apucareira que baseou o Piano de Expansao 

da Industria Apucareira Nacional, ou seja em 1963, se reconheciam as dis- 

torpoes da polftica de prepos. Assim 6 que os autores daquele diagnbstico 

tinham consciencia de que os investimentos por eles preconizados no 

PEIAN "sb seriam realizados se sua remunerapefo fosse compensadora" 
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relata Szmrecsdnyi. "Por este motivo, o diagn6stico nao podia deixar de 

se preocupar com a pblftica de prepos para o apucar e a cana. Principalmen- 

te para esta ultima (. .) tais prepos achavam-se# na 6poca, defasados em rela- 

pao aos do resto da produpao agrfcola, para nao falar dos prepos dos insu- 

mos da cultura canavieira. Essa defasagem deveria, portanto, ser superada 

antes de quaisquer outras providencias. Tratava-se de urn problema de na- 

tureza conjuntural, o qual, atrav6s do tempo, ia assumindo urn carter cada 

vez mais estrutural"1® 

Mais recentemente, outras evidencias se acumulam para mostrar esse 

trapo da polftica setoriat que consiste na fixapao de prepos a m'veis infe- 

riores aos custos de produpao, especialmente para a cana, mas tambem 

para o apucar e o ^Icool20. Uma primeira destas evidencias se relaciona 

com a prdpria escassez de estudos de custos de produpao para os produtos 

da agroindustria. Muito embdra a Lei 4870/65 tenha estabelecido que 

"o 1AA promoverS, permanentemente, o levantamento de custos de produ- 
pao, para o cophecimento de suas variapoes" (Art. 9?, § 3?) s6 ha notlcia 

de dois levantamentos de custos realizados, para o IA A, (pela Fundapao 

Getulio Vargas): urn em 1965/66 e o outro dez anos depois. Nesse Interim, 

as informapoes de custo disponi'veis pelo Institute, na melhor das hipoteses, 

resultariam de correpoes dos valores apurados, feitas a base de indicadores 

de prepos. E certo que a Cooperativa dos Produtores de Apucar de Sao 

Paulo, JOPERSUCAR, publica anualmente os resultados de suas pesquisas 

de custos, mas esses resultados, deve-se supor, sao suspeitos para o Governo, 

al6m de se referirem tao-somente ao Centro-Sul. 

Mas isso nao 6 tudo e, em qualquer caso, se o problema fosse de falta 

de informapoes ele ja teria sido corrigido pois, desde 1975, a Fundapao 

Getulio, Vargas vem procedendo levantamentos sistem^ticos dos custos de 

produpao da agroindustria apucareira, nas duas regioes produtoras. O desti- 
ne dado aos custos levantados pela FGV. entretanto, nao poderia ser mais 

estranho. Para comepar, os valores apurados se tornaram algo assim como 

segredos de Estado e, em conseqiiencia da desinformapao geral, os mais 

desencontrados boatos sobre "os custos da FGV" passaram a habitar as 

19 IAA, Diagn6stico da Agroindtistria Apucareira, 1963, crtado por Szmrecs^nyi, 

op. cit. p. 356. 

20 Sabe-se que este 6 um problema gendrico da polftica de controle de prepos 

agrfcoias no Brasil. A finaiidade 6Itima deste controle 6 transferir excedentes 

do setor primdno para o secund£rio. Acontece que a tentativa de maximizar, 

no curto prazo, essa transferfincia, acaba comprometendo os nfveis de produpSo 

agricola e, portanto, a capacidade deste setor de financiar a indtistria. Quando 

uma tai ameapa se apresenta, o Governo socorreo setor com o cr6dito subsidiado. 

Esta aos poucos ficando claro que o resultado final de tai polftica tern sido 

desastroso. 
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p&jinas dos jornais, emanados de h'deres do setor apucareiro. Em 1976, 

por exemplo, o usineiro Cid Sampaio afirmava: "o levantamento de custos 

procedidos pela Fundapao Getulio Vargas no princfpio do ano em curso, 

que se encontra estranhamente mantido em sigilo pelos orgaos oficiais 

chegou, embora inoficiosamente, ao conhecimento gera!"21 E prossegue 

citando os valores da FGV apurados para aquela safra. Mais recentemente, 

em 1977, o presidente da Associagao dos Fornecedores de Cana de 

Pernambuco declarava, pelo Didrio de Pernambuco (26/11/77) queocusto 

da tonetada de cana apurado pela Fundapao Getulio Vargas "foi de Cr$ 

273,00" enquanto que um outro representante da mesma classe "estimava" 

em 30% a mais os custbs da FGV. em relapao ao prepo vigente. 

Foi Celson Mendes, um t^cnico da Cooperativa Fluminense dos 

Produtores de Agucar e Alcool — COPERFLU, entretanto, quern percebeu 

melhor o significado desta situagao. Tratando de demonstrar, por via indire- 

ta, que a poh'tica de pregos nao guarda relagao com os custos absolutos 

sendo, portanto, "inibidora da melhoria de liquidez da empresa de 

agucar"22, Mendes declara: "nenhum de nos sabe o valor do custo m^dio, 

por6m as autoridades sabem. A Fundagao Getulio Vargas, mediante con- 

venio com o IAA estudou a mat6ria e hci alguns meses atr^s eptregou os 

seus estudos ao IAA que, por sua vez, os encaminhou a autoridade superior. 

Como a mat^ria 6 considerada reservada, so existe uma conclusao possfvel, 

que 6 a seguinte: os dados obtidos refletem a corregao dos produtores ao 

reivindicarem pregos melhores. Nao fosse esta a situagao, hao haveria porque 

esconder os dados daqueles que estariam solicitando o imerecidp"23. 

Opiniao,altes, com a qua! concordou tamb6m,depois djsso, a revista VISAO, 

ao afirmar: "em 1974, o IAA contratou a Fundagao Getulio Vargas para 

elaborar levantamentos de custos de produgao de cana, com o propbsito 

de orientar o Governo na tomada de decisoes sobre pregos. Durante tres 

anos os levantamentos foram feitos ao custo de 15 milhoes de cruzeiros, 

mas jamais foram considerados pelos Ministerios da Industria e do Com^rcio 

e da Fazenda"24. 

Parece, por tudo isso, ser bastante seguro afirmar que os pregos nao 

tern sido fixados levando em conta os verdadeiros custos de produgao do 

agucar e que as distorgoes se localizam num s6 sentido, ou seja, para menos. 

21 Centro de Estudos do Nordeste — CENOR. Problemas Atuais da Industrie 

Agucareira (Coordenador do Grupo de Trabalho: Cid Feij6 Sampaio) Recife, 

1976,p.20/1. 
22 Celson Mendes. ContribuigSo d Polftica Canavieira no Brasil, in Cana-de-Agrficar: 

Energia e Desenvolvimento para o Brasil (Anais do 8V Encontro ISlacional dos 

Produtores de AgOcar, RJ, 1976). COPERFLU/APEC. Rio de Janeiro, p. 256. 

23 Idem, ibidem, p. 259. 

24 VISAO (revista qutnzenal), edigSo de 13/11/78, p. 106. 
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Isso poderia ser uma oppao poli'tica perfeitamente racional, se fosse enqua- 

drada em uma orientapao mais geral e com ela coerente. Noutras palavras: 

a polftica de prepos poderia ser perfeitamente utilizada pelo Governo como 

um instrumento destinado a induzir a contrapao do setor apucareiro, caso 

em que os prepos deveriam realmente ser fixados abaixo dos custos margi- 

nais. Mas esse nao 6 o caso, ou seja, a orientapifo mais geral do Governo 

tern sido, desde muito tempo, a de expandir o setor. E, de fato, mesmo no 

Nordeste, a agroindustria apucareira tern experimentado um crescimento 

significative, em termos de produpao e de capacidade instalada25 

Chega-se, desta forma, a um paradoxo: os fatos sugerem que os 

prepos para os produtos da agroindustria apucareira siTo fixados abaixo 

dos respectivos custos de produpao, de um lado, enquanto de outro, evi- 

dencias ainda mais insofismiveis revelam um significativo crescimento do 

mesmo setor. Do que se pode concluir que, apesar dos prepos estarem 

abaixo dos custos, a remuherapao real da agroindustria apucareira tern sido 

Isuficiente at6 para viabilizar sua expansao. De todos os tipos de crdditos 

e de subsi'dios: postergapao de pagamentos, suspenscTo de retenpoes, subsf- 

dios de juros, amplos prazos de carencia, inexistencia de correpao mone- 

t^ria, subsi'dios de prepos. 

De fato, a polftica de cr£ditos constituil um importante instrumento 

da intervenpao governamental no setor apucareiro. Desde logo, h£ um reco- 

nheciftiento generalizado, mesmo entre os representantes das classes produ- 

toras, de que a poli'tica de cr^ditos patrocinada pelo !AA tern sido "pater- 

nalista e compensatbria da perda da liquidez"26. Na verdade, diz o mesmo 

t^cnico da COPER FLU, "6 caracterfstica da intervenpao governamental do 

setor cana/teirc, no Brasil, operar a prepo baixo, que tende a remunerar 

desigualmente os produtores face is diferenpas de produtividade, e compen- 

sar as perdas que o prepo baixo impoe com a polftica de cr^ditos diferen- 

ciados"27 li o mesmo reconhecimento tamb6m feito por M^rio Lacerda, 

jci citado, ao apontar o "assistenciailsmo paternalista da polftica de cr^dito 

do IAA/r como um fator bisico de sobrevivencia da agroindustria apucareira 

noJBrasM e no Nordeste. 

25 £ isso nSb apenas no periodo privilegiado pelas benasses do Fundo Especial 

de Exportapio. Para citar um autor bem conhecido: "o crescimento da produpao 

da cana-de-apCicar nordestina, apesar de bem mais modesto que o verificado em 

SSo Paulo, 6 bem significativo, de vez que se elevou de 13.727.119 toneladas 

em 1950 para 23.124.250 em 1962, atingindo em 1968 as 27.491.670 to- 

neladas" Manuel Correia de Andrade. Geografia Econdmica do Nordeste. 

Ed. Atlas. Sfio Paulo, 1970, p. 76 . 

26 Mendes op. cit. p. 259. 

27 Idem, ibidem, p. 259. 
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0 pr6prlo carter das reivindicapoes usualmente feitas pelos h'deres 

das classes produtdras, sobretudo, mas nao apenas, os do Nordeste, ilustra 

bem esse relaclonamento paternalista entre o Governo e as classes produto- 

ras de apucar. O usineiro Cid Sampaio, para citar um exemplo, no seu jci 

aludido pleito reivindicatorio divulgado en) 1976 pelo Centre de Estudos 

do Nordeste, alinha como "medidas de emergencia, de car^ter financelro" 

necess^rias para preserver a econdmia do apucar do "colapso iminente", 

as seguintes: "a) para possibilitar a continMapao da moagem,6 indispensavel 

fornecer as usinas recursos para pagamento das remipdes dos empr6stimos 

de entressafra |ao Banco do Brasii. Assim, supre-se a insuficiencia de provisao 

no prepo oficial de meios necess^rios a cobertura dos custos de Produdao 

(sic) que essas remipoes representam". E prossegue exigindo do Goverqo 

a determinapao de "b) suspender as remipoes dos empr&timos para fusao, 

relocalizapao e modernizapao das usinas, feitas pelo IAA, que hoje figuram 

como exigfvel, no passive, quando, na estrutura do prepo do apucar nao 

existe provisao para remunerar e amortizar os investimentos fixos"28. 

Sabe-se que ar reivindicapao do Sr. Cid Sampaio nao era s6 dele e, 

muito menos, um evento excepcional. Bem ao contr^rio, constitui] a norma- 

lidade e se repetir todos os anos. Em 1977, por exemplo, os ptoprios gover- 

nadores de Pernambuco e Alagoas viriam a public© para apoiar outro pedido 

da mesma esp^cie, ou seja a suspensao pelo Banco do Brasii de 50% das 

retenpoes de recursos nas operapdes de warrantagem. Isso foi tornado publi- 

co pelos jornais em 21 de outubro (Dterio de Pernambuco, 21/10/77). 

Menos de uma semana depois, aparecia a noti'cia de que o Governo acoihera 

a reivindicapao (Dterio de Pernambuco, 27/10/77). Em fevereiro de 1978, 

para citar um outro evento significativo, coube ao prdprio Governo Federal 

''em face das dificuldades enfrentadas pela agroindustria apucareira em 

Pernambuco e Alagoas, alegadas em memorials, exposipoes e cartas dirigi- 

das as autoridades govemamentais" nomear um grupo de trabalho para 

estudar a situapao economico-financeira das empresas do setor nos dois 

Estados. A primeira das medidas sugeridas pelo grupo "para o adequado 

28 CENOR, op. cit. p. 10. Incidentalmente, 6 interessante notar que o protesto 

do Sr. Cid Sampaio contra o fato de n§o existir na estrutura de pre^os do 

atficar provisao para pagar os empr6stimos contra (dos 6, em si mesmo, muito 

revelador do carfter paternalista) da relapSo Governo — empres£rios. Pretender 
que as despesas com pagamentos de emprtetimos constituam "custos de produ- 

pao" 6 algo completamente absurdo. Na I6gica deste raciocfnio, caberia Pos 

trabalhadores reivindicarem que Ihes fossem concedidos crdditos e que, ao 

mesmo tempo, nas suas folhas de pagamento fossem adicionadas "provts5os" 

para pagamento das remipdes correspondentes a estes crdditos. NSo 6 obvio 

que, deste caso, os crdditos nao teriam sido crdditos mas pura e simplesmente 

doapdes? 
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encaminhamento de solupdes para os probtemas levantados" nao foi outra: 

'Yeescalonamento dos prazos de pagamento das d/vidas de multas das 

usinas junto ao Banco do Brasil e ao IAA. 1
29. 

Mirio Lacerda de Melo relaciona essa situapao aos efeitos do funcio- 

namento do parque industrial canavieiro do Nordeste em condipoes de 

altos custos e baixos prepos. Reiatando o assunto numa perspectiva historica 

bastante ampla, diz o autor de O Apucar e o Homem: "enri muitas empresas 

a baixa lucratividade, ou a ausencia de lucratividade, gerou, entre outros 

efeitos, um endividamento crescente e incessante. Empr^stimos sucessivos 

eram contPQtados junto a 6rgaos financeiros oficiais, especialmente o Insti- 

tuto do Apucar e do Alcool cuja assist^ncia creditfcia, possuindo um carter 

acentuadamente paternalista, nao funcionava como instrumento de uma 

polftica definida e de um programa sistem^tico de modernizapSfo e raciona- 

lizapao dos processes produtivos. Em vez de realizadas mediante projetos 

de melhoria tecnoiogica, onde se demonstrassem a viabilidade e as vantagens 

economicas bem como a seguranpa do resgate, as operapoes de credit© eram 

deferidas sem exigencias desse tipo e nao raro apoiavam-se na necessidade de 

se evitarem as conseqiiencias de natureza social a uma perspectiva de colapso 

da produpao ou de paralizapao de unidades produtoras"30 

Existe, como 6 notdrio, especialmente no casio do Nordeste, todo um 

ritual que se repete indefinidamente, cercando a concessao dos favores 

crediti'Jflos por parte do Governo. Um componente deste ritual 6 a perp£tua 

lamentapao, via jornais, revistas, memoriais, conferencias, encontros, dos 

produtores de cana e de apucar com relapao ^ insufici§ncia do prepo oficial, 

ao endividamento das empresas e, particularmente, a impossibilidade de 

continuarem estas a pagar seus compromissos banccirios prestes a veneer, 

ou atd mesmo os salaries dos trabalhadores, "a menos que uma providencia 

urgente seja tomada pelo Governo" Normalmente isso basta para que o 

Governo, atrav^s do IAA ou do Banco do Brasil, adote as medidas reclama- 

das que podem ir desde a concessao de financiamento para capital de giro 

a taxas reais negativas de juros, a postergapao dos prazos de pagamentos, a 

nao retenpao pelo Banco do Brasil dos valores financiados nas operapoes 

de warrantagem, entre outros. Nem sempre, contudo, as lamentapdes e 

pedidos dos produtores sao suficientes. Quando os ouvidos do Governo 

Federal parecem menos sensfveis, outros personagens ingressaram no ritual, 

os governadores, por exemplo, engrossando o coro de pedidos. E os recursos 

financeiros terminam chegando. 

Na verdade, d imprescindfvel que os recursos cheguem, como condipao 

29 Minist6rio da Industrie e do Com^rcio. Assessoria Econdmica, op. cit. p. 3/5. 

30 Lacerda de Melo, op. cit. p. 166/7 
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de sobrevivencia imediata das empresas. Menos razoavel, entretanto, e que 

este tipo de ritual tenha que ser seguido perpetuamente, tenha que consti- 

tuir um componente essencial do relacionamento entre o Governo e o setor 
agucareiro. Isso porque, da mesma forma que acontece com a poli'tica de 

pregos diferenciados, a concessao de cr^ditos num esquema assistencialista 

longe de resolver o problema que faz o cr^dito necess^rio, antes o agrava. 

E nao apenas (gomo j£ tern usineiros e fornecedores perfeita consciencia) 

porque ao cr6dito# mesmo subsidiado, vem a cOrresponder sempre uma 

di'vida mas, sobretudo fundamentalmente, porque o cr^dito 6, com muita 

frequencia, diferenciado. Ou seja, vai em quantidades maiores, em termos 

relatives, para a regiao e as empresas mais necessitadas. Ora, por uma ques- 

tao de elementar evidencia, as empresas mais necessitadas sao sempre, 

por definigao, as menos eficientes, de modo que a polftica de cn§dito, na 

medida em que socorre preferencialmente a estas, nada mais faz do que 

punir, por tabela, as empresas melhores, assegurando condigoes plermanentes 

de sobrevivencia as ineficientes. Juntamente com a pdhtica de pregos, 

portanto, a de cr6d5to (a qual se Hga indissoluvelmente) compoe um conjun- 

to nada favoravel a superagao dos problemas fundafnentais da agroindustria 
agucareira, nacional e nordestina. 

O Ciltimo aspecto da intervengefo estatal na economia agucareira 

que sera ^preciado nesta segao 6 o relacionamento a certas medidas de 

carter normative emanadas do IAA que tern efeitos importantes sobre o 

setor. £ obvio que uma analise exaustiva de toda a complexa legislagao 

agucareira seria totalmente descabida neste ponto mas, em todo caso, alguns 

aspectos gerais e outros especi'ficos considerados significativos podem e 

devem ser mencionados e analisados. A observagao de carater mais geral 

que se poderia fazer sobre a normalizagao do setor agucareiro estci rela- 

cionada com as prbprias finalidades essenciais da intervengao estatal no 

setor, definidas desde a criagao do Institute (e atC mesmo antes disto) e 

ratificadas periodicamente, como aconteceu, por exemplo, com a Lei 

4870/65, o mais importante diploma legal disciplinadbr da polftica setorial, 

dentre os promulgados na 6poca mais recente. 

Coerentemente, pois, com as intengdes b^sicas da intervengdo que sao 

as de "assegurar o equili'brio estatfstico entre a produgao e o consume" 

evitando assim a ocorrencia de crises de escassez ou de superprodugao, a 

legislagao setorial se preocupou sempre e fundamentalmente em criar 

dispositiyos que tornassem efetiva a atuagao do Institute no disciplina- 

mento da produgao. Nao 6 estranho, nesse context©, que a Lei 4870 tenha 

reafirmado o contingentamento, ou seja, o estabelecimento de limites 

anuais de produgao at6 o mvel das unidades produtivas, como o princi'pio 

bcisico da intervengao do Estado na agroindustria agucareira. Todo um 

arsenal de normas legais: cotas de produgao, cotas de fornecimento, limites 
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de produpao, proibipdes de transporte de apucar entre regioes, monopdlio 

pelo Governo da exportapcfo do produto, disciplinamento da comerciaiiza- 

pao interna, foi criado com vista fundamentalmente a atingir o objetivo 

Wsico da Intervenpao. E nao pode restar duvida de que esse objetivo tem 

sido atingido. Talvez a unica grave crise de superprodupao, comparavel 

ds registradas pela histdria at6 1930, ocorrida durante a existencia do IAA, 

tenha sido a de meados da d^cada de sessenta. Com excepao desta anorma- 

lidade, entretanto, o esquema de regulapao da produpao apucareira tem 

funcionado de forma amplamente satisfatdria, como os prdprios membros 

da classe produtora reconhecem. 

Ocorre, entretanto, que o exito mesmo do IAA a esse respeito veio 

modificar a natureza da problemdtica essencial da agroindustria canavieira 

no Brasil e, muito especialmente, no Nordeste. Saneada a economia apu- 

careira dos problemas prementes de conjunturas cfclicas de superprodupao, 

outras dificuldades passaram inevitavelmente a ocupar o primeiro lugar. 

Sobremodo no caso do Nordeste, o problema da produtividade e o das 

condipdes de existencia dos trabalhadores sao, inquestionavelmente, os 

decisivos, desde ha bastante tempo. Quando, entretanto, se tenta avaliar 

a eficcicia dos instrumentos legais criados pelo IAA para resolver estes 

problemas, em contraste com o da superprodupao ci'clica, os resultados 

deixam de ser animadores. De uma forma geral e quase sem excepdes, a 

legislagao nao contempla, ou o faz de forma muito insuficiente, incentives 

ao incfemento da eficiencia produtiva por parte dos produtores, assim 

como se faz quase sempre omissa em apontar sai'das para a situapao desfa- 

vor^vel vivida pelos trabalhadores. 

E certo que houve tentativas, na legislapao, de atender a objetivos 

de melhoria de eficiencia produtiva. A Lei 4870/65, por exemplo, instituiu 

um sistema de pagamento de cana, as vezes chamado subsi'dio de eficiencia, 

que previa que uma parte da remunerapao do fornecedor seria condicionada, 

idealmente, ao teor de sacarose de sua mat£ria-prima, admitindo que isso 

se refletisse no rendimento industrial (quilogramas de apucar/tonelada de 

canas esmagadas). Assim, a todas as usinas cujo rendimento industrial se 

situasse acima da mddia do respective Estado, corresponderia uma obriga- 

pao de pagamento de uma remunerapao adicional aos seus fornecedores, 

de acordo com a participapSb destes no abastecimento de mat6ria-prima 

da respectiva fdbrica. A mesma lei cuidou, tamb6m, de limitar os pen'odos 

de moagem, nas duas regioes produtoras, fixando-os em 150 dias para o 

Centro-Sul e em 180 dias para o Norte-Nordeste. Outra das prescripoes 

legais que se vinculam a objetivos de melhoria de eficiencia 6 o mecanismo 

de revisoes trienais de cotas de produp£o, baseadas no comportamento 

da produpao das usinas em cada trienio. Ainda outra foi a instituipao do 

subsfdio de equalizapao, tempor£rio e declinante, para o pagamento das 



145 

canas produzidas no Nordeste. Isso em 1971. no que se refere condi- 

poes de existencia dos trabalhadores, 6 de se lembrar a criapao do GERAN 

que, apesar da discreta oposigao do IAA, constituiu-se em marco significa- 

tive do relacionamento do Governo com o setor apucareiro nordestino, 

tentativa que foi de promover um programa integrado de melhoria de 

eficiencia produtiva e solupao da problematica social. 

Nao obstante o aparecimento ocasional destas medidas legais preocu- 

padas com a melhoria da eficiencia produtiva e com a solupao da problemd- 

tica social, a experiencia concreta nl[o tern sido favor<ivel a sua implementa- 

pao efetiva. Com relapao ao "subsfdio de eficiencia" previsto na Lei 4870, 

a experiencia concreta demonstra sua efic^cia duvidosa. De fato, na medida 

mesma em que se tern mantido, por todo esse tempo, o sistema de pagamen- 

to de canas pelo peso e nao pelo teor de sacarose, aferipoes individuals de 

eficiencia produtiva dos fornecedores de canas se tornam demasiado pro- 

blem^ticas. A concessao de beneffcios gen^ricos a todos os fornecedores 

de uma usina que apresenta rendimento industrial elevado constitui 1 uma 

solupao aproximativa extremamente grosseira para o verdadeiro premio 

S eficiencia, al^m de ter estimulado as usinas a encararem seus registros 

de rendimentos industriais nao como indicadores uteis de sua eficiencia 

produtiva, senSo que como meios de se esquivarem ao pagamento de sobre- 

prepo pela canas dos seus fornecedores. 

A prescripao legal, feita em 1965, de limitar os penodos de moagem, 

nao passou de letra morta. Sintomaticamente, os 6rgaos do Governo pa- 

recem estar bem mais pessimistas com respeito a efic^cia de puras pres- 

cripdes legais para atingir objetivos desta ordem. Tanto que, no recente 

Relatdrio MIC—IAA—BB, de fevereiro de 1978, foi incorporada pelo Grupo 

de Trabalho um recomendapao ao Ministro da Industria e Com^rcio para 

que determinasse, atraves do IAA, para o Nordeste a "limitapao do penodo 

de moagem a 210 (sic) dias corridos"31. 

Jci as revisoes trienais de cotas de produpao "infelizmente, at6 hoje 

nao foram atendidas (. .): com excepao das usinas que incorporaram ou- 

tras unidades industriais, por forpa do disposto no Decreto Lei n9 1186, 

de 27 de agosto de 1971, e mesmo porque n<k) representou elevapao do 

limite global, que houve simples remanejamento de cotas dentro da 

mesma regiao produtora, at6 a presente data nao houve a tao esperada 

redistribuipao de cotas de produpao"32. 

31 Minist&rto da lnd6stria e do Comdrcto. Assessoria Econdmica. op. cit. p. 15. 

32 Francisco Carneiro de Albuquerque, texto de conferdncia pronunciada no 

Encontro Nacional dos Produtores de Cana-de-ApCcar, em Guariba, Sao Paulo, 

agosto de 1977, p. 7. 
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O subsi'dio de equalizagao, que aspirava a ser passagelro e, portanto, 

um fator de incentivo a produtividade, passou a ser, ao que tudo indica, 

permanente. Na verdade, a manutenpao do subsi'dio de equalizapao tornou- 

se uma nova bandeira para as reivindicapoes dos produtores nordestinos, 

como bem o expressou o usineiro Cid Sampaio, no trabalho citado: "im- 

poe-se, portanto, no equacionamento economico da problem^tica apucarei- 

ra, a que mais engaja mao-de-obra, preservar o subsi'dio de equalizapao e 

manter atualizado o seu valor"33- Quer dizer, o que se pretendia passageiro 

e declinante, passa a ser permanente e atualizado. 

Pelo que se pode constatar, algumas das poucas prescripoes legais que, 

aparentemente, se preocuparam em adequar a poh'tica setorial ao objetivo 

de incrementar a eficiencia produtiva, tiveram uma efetividade extrema- 

mente reduzida, quando nao nula. A tentativa, no piano legal, por parte 

dos responsaveis (pela poh'tica apucareira, de enfrentar decisivamente o 

outro lado das dificuldades fundamentals da agroindustria no Nordeste, 

ou seja o lado das condipoes de existencia dos trabalhadores, consbstanciada 

na criapao do GERAIN), teve tamb^m o destino aparentemente inevit^vel 

de jse tornar apenas papel, letra morta. Com efeito, criado em 1966, o Grupo 

Especial para a Racionalizapao da Agroindustria Canavieira do Nordeste 

foi extinto em 1971 deixando como realizapoes efetivas pouco al6m de 

alguns trabalhos sobre a economia apucareira regional. 

4. Os efeitos nocivos da atuat poh'tica 

Da analise relatada nas sepoes anteriores resta uma conclusao funda- 

mental: nos seus pianos de longo prazo e nos modos de utilizapao de seus 

instrumentos de curto prazo, a poh'tica apucareira tradicional, emanada 

do IAA tern certas caracten'sticas negativas que a tornam.incapaz de cola- 

borar efetivamente com um esforpo de revitalizapao da economia dos 

espapos canavieiros, sobretudo na regiao onde essa colaborapao se faz mais 

imprescindi'vel, ou seja, no Nordeste. Numa visao sint^tica, sao de duas 

ordens os defeitos fundamentals da atual poh'tica apucareira. 

Em primeiro fugar, nao apenas esta poh'tica se revela incapaz de 

mudar os parametros da situapao de inefici§ncia produtiva mas, sobretudo, 

pode ser, em grande parte, responsabilizada por esta inefici§ncia. Isso 

porque, apesar de dispor de todo um arsenal de instrumentos legais, o IAA 

fez pouco mais do que cristalizar urri relacionamento paternalista com a 

classe empresarial o que levou esta a imbulr-se da certeza de que, acontepa 

o que acontecer, o Governo nao deixar^ as usinas quebrarem. Se nao hcl o 

risco da falencia, ensinam os tebricos do regime capitalista, nao o 

33 CENOR,op. cit. p. 12. 
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eiemento fundamental que gera o progresso do sistema, na medida mesma 

em que, em tal regime, a dinamica 6 garantida pela selepao dos mais eficien- 

tes e, mais do que isso, na medida mesma em que o exercicio da iniciativa 

em condipoes de risco se constitui num processo de formapao e de aprendi- 

zado da classe capitalista. 
■"Sj 

0 paternalismo, o "guarda-chuvas" governamental, termina por criar 

por parte dos emprescirios beneficiaries desse sistema uma expectativa 

de despreocupapao com custos, com eficiencia, com competitividade, com 

progresso tecnoiogico. £ algo que hoje, no setor agucareiro, j£ se nota nao 

apenas no Nordeste, mas at6 mesmb no Estado Ifder e inovador que tern si- 

do Sao Paulo. Inicialmente personagens um tanto quanto intrusos no esque- 

ma governamental de defesa do setor canavieiro nordestino, os usineiros 

paulistas ganharam terreno aproveitando-se, por iniciativa prbpria, de todas 

as brechas que, na legislagao agucareira, Ihes favoreciam. Brechas estas que, 

at6 um certo momento histbrico, pelo menos, iam sendo progressivamente 

reduzidas, como foi visto na descrigao histbrica dos v^rios sistemas de fixa- 

gao dos pregos do agucar. At6 que, crescendo persistentemente a import§n- 

cia da produgao paulista, Sao Paulo, por fim, passa a ser um Estado com 

direito legftimo a participagao dos beneflcios da legislagao agucareira, a ser 

tamb6m protegido pelo "guarda-chuvas" do Governo. Os resultados disso 

nao poderiam ter sido piores, nao deixando de ser deprimente constatar-se 

que os discursos tlpicos das classes produtoras agucareiras paulistas, hoje, 

em nada diferem, qualitativamente, das lamentagbes emanadas das regides 

tradicionais, como o Rio de Janeiro e o Nordeste. O que, provavelmente, 

explica uma situagao lamentcivel para a economia agucareira brasileira: 6 

que Sao Paulo produz eficientemente agucar em termos relatives as demais 

regioes produtoras do Brasil, nunca tendo chegado a alcangar m'veis de 

eficiencia compatCveis com os de outras regioes do mundo. 

A deterioragao do espi'rito empresarial, contudo, n§o 6 privil6gio de 

Sao Paulo agucareiro. Quern consulta a histbria do agucar no Nordeste 

verifica que mudangas tecnolbgicas radiais foram, noutros tempos, alf 

realizadas, com ajuda do Governo ou sem ela. A passagem do "sistema 

engenho" para o "sistema usina" n§o 6 tSo antiga e, em Pernambuco, es- 

pecialmente, foi obra de capital nacional, ajudado e mais tarde atb mesmo 

identificado com o Estado, b certo, mas, em qualquer caso, levandoacabo 

um salto tecnoibgico importante34. A partir de certo ponto, entretanto, 

passa-se a se assistir um aparentemente interminbvei e insoluvel processo 

de deterioragao da eficibncia produtiva de economia agucareira nordestina, 

contra o qual a unica reag§b da classe empresarial b reivindicar cada vez 

34 Veja-te, por exempko, G&dSei Perrud. A Rapbblica das Usinas. Ed. Paz a Terra, 

Rio de Janeiro, 1978, pp. 123/7. 
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mais e mais protegao do Estado. E contra o qual a unica reapao do Estado 6 

a de estender seu manto protetor, que 6 tamWm uma forma de impedir 

que as dificuldades sejam realmente solucionadas, pois cada vez se torna, 

para os empresirios, menos hecess£rio alcanpar estas solupoes. 

Acontece que est^ ficando progressivamente mais claro quer na 

explicapao ultima da crise permanente vivida pelo apucar, sobretudo o 

nordestino, o fator carencia de talento empresarial, que se tradqz na incapa- 

cidade de administrar eficientemente as unidades produtivas, 6 b£sico. 

Albert Hirschman, a alusao 6 inevit^vel, costuma afirmar que o principal 

fator escas^p nos pai'ses subdesenvoividos 6 a capacidade empresarial. Dai' a 

sua tese de que a melhor "estrat^gia" da polftica para o desenvolvimento 

seria a de permanentemente criar desafios, favorecer o aparecimento de 

desequilfbrios na economia, porque a existencia mesma destes desafios 

e desequiKbrios se viria a constituir em oportunidades de investimento 

que, na medida em qUe fossem sendo aproveitadas, iriam tambem possi- 

bilitando o aprendizado e a formapao de uma ciasse empresarial dinamica. 

Parece, entretanto, que a polftica apucareira no Brasil tern tido o efeito 

perverso de exatamente destruir talentos empresariais j^i existentes ou po- 

tenciais. E esse 6, talvez, seu defeito mais grave, quando analisada de um 

angulo estritamente economico. 

De todas essas observapoes resuita a conciusao clara de que a poh'tica 

apucardlra (sem, obviamente, descuidar dos aspectos de regulapao da pro- 

dupao e do consumo) deve.ser reorientada num sentido que a torne apta a 

estimular o aumento da eficiencia produtiva. Dada a sifuapao a que se che- 

gou no relacionamento Governo-classes produtoras apucareiras, um compo- 

nente fundamental dessa reorientapao tern de sera quebra no paternalismo, 

sobretudo da polftica de cr6ditos. Naturalmente, como os favores creditfcios 

sao tornados inevit^veis pela propria polftica de prepos governamentais, a 

revisao da polftica de prepos para os produtos da agroindustria apucareira 

se coioca como outra necessidade fundamental35. 

Em segundo lugar, para tomar agora o outro dos "defeitos fundamen- 

tais" da intervenpao governamental na agrbindiistria apucareira, essa polftica 

em nenhum momento se vdltou para a tentativa de buscar uma solupao para 

a. extrema concentracao de renda verificada nas zonas produtoras de cana 

^ e de appear, particularmente no Nordeste. Concentrapefo de renda que terml- 

35 A definipSo exaustiva de uma nova polftica apucareira que corrija as defipidncias 

de atual extrapola os objetivos do presente artigo. Proposipoes mais detalhadas 

para essa "nova polftica" estfio contidas nos capftulos 5 e 6 de Gustavo Maia 

Gomes. Agroindtistria Apucareira: Uma Proposta de RedefinipSo da Polftica 

Setorial. Recife, janeiro de 1979 (mimeo). 
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na resultando na conhecida situapao de desnutrigao, pessimas condipoes 

habitacionais, de higiene e de saude. Na verdade, as precarias condipoes de 

existencia do trabalhador apucareiro constituem um problema ainda mais 

"secular" do que a ineficiencia produtiva da agroindustria. E, a 16m do puro 

e simples assistencialismo, 6 fOrposo reconhecer que nenhuma medida eficaz 

foi jamais tomada, no Smbito da polftica setorial, para tentar eliminar 

este problema. 

£ importante que nao se conclua dessa ultima constatapao pela 

desejabilidade de que o Estado trpque seu paternalismo em relapao as classes 

produtoras por outro* paternalismo, agora em relapao aos trabalhadores. 

Mesmo porcjue, sem desmerecer as iniciativas a esse respeitb, paternalism©, 

leia-se assistencialismo, 6 o que vem caracterizando tambem o relaciona- 

mento Governo-classes trabalhadoras, na iagroindustria apucareira. 0 que 

nao quer dizer, tampouco, que a assistencia seja perfeita e que nao deva 

ser expandida. Mas sim que ela nao tpca, como nao tern tocado, o cerne 

do problema. Se for para resolver a dificuldade, uma abordagem muito 

diferente deve ser tentada, como, alias, 6 fato sabido. Abordagem que 

nao pode, nem mesmo, se limitar unicamente ao setor apucareiro, ja que 

tern de inserir em uma postura redistributiva de renda de toda a poli'tica 

economica nacional — inevitavelmente passando pela ampliapao da faixa 

de atuapao permitida aos sindicatos, urbanos e rurais e, no caso do setor 

canavieiro, por alguma especie de reforma agr6ria. 
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