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INTRODUQAO 

0 Programa Nacional do Alcool (PNA), 

de dezembro de 1975, tem como um dos 

seus principais objetivos economizar divisas 

com a substituigao do petroleo. Nasceu tan- 

to em fungao de fatores de ordem economi- 

ca, quanto das condipoes histbricas do desen- 

volvimento do subsetor agroindustrial cana- 

vieiro. A estes aspectos associaram-se, em 

primeiro lugar, a disponibilidade de tecnolo- 

gla de extrapao do alcool de cana, ja testada 

industrlalmente ao longo das ultimas decadas 

e, em segundo lugar, a modernizapao do par- 

que Industrial apucareiro, principalmente da 

regiao Centro-Suldo Pai's, na dbcada dos anos 

70, apoiada na expansao do com^rcio inter- 

nacional e na recessao que se seguiu, gerando 

capacidade ociosa no subsetor. 

A aceitapao do PNA nesta regiao (Centro- 

Sul) foi enormel1^, principalmente no Es- 

tado de Sao Paulo, que apresentou 48,8% das 

propostas recolhidas em todo o Pai's para ins- 

talapao de destilarias anexas e 26% das pro- 

postas de autonomas, no per Todo entre de- 

zembro de 1975 e marpo de 1979. A partici- 

* Do Institute de Economia Agrfcola. 

(DConforme dados fornecidos pelo Institute do 
Acucar e do Alcool. 

papao paulista em relapao a brasileira foi de 

44% na produpao total de apucar e 74% na 

produpao total do cilcool^2!. Em termos de 

expansao, verifica-se o dinamismo da cultura 

no Estado, que cresceu, em termos de area 

plantada, a uma taxa de 6% ao ano entre 

1968 e 1979, e, no perfodo de 1974-79, 

quando supostamente teria contado com os 

esti'mulos do PNA, a uma taxa de 8% ao ano. 

Para entender a chamada "crise de ener- 

gia", faz-se necessario situar alguns fatores 

que a precipitaram e principalmente o pa- 

norama internacional no qual eclodiu. Apos 

a Segunda Guerra Mondial e durante mais ou 

menos 25 anos, numero considerdvel de paf- 

ses entre os que compoem o chamado mun- 

do ocidental e alguns outros, como o Japao, 

tiveram crescimento do produto nacional a 

taxas acentuadamente positives. Este cresci- 

mento explica, e ao mesmo tempo e explica- 

do, pela intensificapao do sistema internacio- 

nal de trocas verificada ao longo desse pe- 

rfodo. Entretanto, e o que e importante res- 

saltar, esse crescimento comepa a dar sinais 

de deteriorapao ja no infcio dos anos 70^, 

(2) Progndstico 79/80, IE A, p. 110. 

(3) Para compreensao do carater cfclico do proces- 
so economico ver, por exemplo, SINGER, Paul. 
As Con tradigoes do MHagre, CEBRAP. 
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com a crise internacional de 1971 refletlndo 

as crescentes dificuldades nos Balan(pos de 

Pagamentos dos pai'ses de maior peso no co- 

mdrcio internacional. Estas dificuldades es- 

pelhavam o conflito entre o sistema monetd- 

rio internacional adotado — com o estabele- 

cimento de uma poh'tica de taxas fixas de 

cambio — e as poh'ticas expansionistas em- 

pregadas no conjunto desses pai'ses (notada- 

mente Estados Unidos, Japao e alguns pai'- 

ses europeus). 

A deteriorapao desse sistema cambial ge- 

rou um clima de crescente instabilidade fi- 

nanceira^ e um movimento especulativo 

muito grande, nao so com as chamadas 

"moedas fortes" como tambem com as mer- 

cadorias agncolas, elevando seus pregos no 

mercado internacional e gerando pressoes 

inflacionarias nos pai'ses importadores desses 

produtos. Adicionalmente, houve a quadru- 

plicagao dos precos do petroleo no final de 

1973, utilizada pelos pai'ses produtores de 

petroleo como forma de defesa face as con- 

dicoes internacionais adversas, e assim defla- 

grou-se a crise internacional, que viria a se 

refletir no Brasil de varies modos. Inicial- 

mente, o aumento do preco do petroleo im- 

portado viria a ser totalmente transferido pa- 

ra fora do Pai's, tendo em vista a impossibili- 

dade de compensa-lo, ja' que houve retracao 

nas exportacoes e assim impossibilidade de 

aumentar os precos dos produtos voltados 

para a exportacao; alem disso, os aumentos 

de prego dos manufaturados importados pe- 

lo Brasil tambem induziram a uma perda 

h'quida de renda, com esta vendo-se transfe- 

rida para os pai'ses exportadores desses pro- 

dutos e, finalmente, as oscilagoes mais fre- 

qiientes do dolar passaram a significar maio- 

res riscos cambiais, ate entao nao frequentes. 

Esse quadro levou o Pai's a uma situagao 

financeira, em termos de Balango de Paga- 

mentos, extremamente complicada e que, 

atualmente, pode ser vista da seguinte for- 

(4)COUTINHO, Luciano G. & BELLUZZO, L.G. 
de Mello. O Desenvolvimento do Capitalismo 
Avanqado e a Reorganizaqao da Economia Mon- 
dial no Pds-Guerra. 1979. 

ma: a previsao oficial para as exportagoes 

brasileiras, em 1980, foi de 20 bilhoes de 

dblares, otimisticamente superior de 4 a 5 bi- 

lhoes de dolares, relativamente ao ano ante- 

rior. Desse total, 10 bilhoes de dblares des- 

tinar-se-iam atualmente a pagar as importa- 

goes do petroleo — mantidas as correntes 

tendencias de consume e prego — e a outra 

metade para outras importagoes e tambem 

para o servigo da dfvida externa, amortiza- 

gao e juros, estes ultimos muitas vezes qua- 

se totalmente financiados por meio da con- 

tratagao de emprestimos externos. De qual- 

quer modo, este panorama mostra a rigidez 

que existe na alocagao das divisas geradas, 

aumentada principalmente quando os ju- 

ros da di'vida externa atingem o patamar pre- 

visto de 3,7 bilhoes de dblares, somente 

para 1979^ 

Em resume, delineia-se uma situagao on- 

de a "crise de energia" e, ou transforma-se 

em ultima instancia em um problema do Ba- 

lango de Pagamentos, que na origem pode 

ser atribufdo em parte aos acrescimos bru- 

tais no prego do petroleo importado. Entre- 

tanto, a solugao encaminhada, via PNA, 

atinge parcialmente o problema. Sem duvi- 

da, a curto prazo essa parecia ser a solugao 

mais viavel, pois havia tecnologia e parque 

industrial dispom'veis. Entretanto, se analisa- 

do mais de perto, e possfvel perceber outras 

razoes para a escolha efetivamente realizada, 

do que as razoes de ordem puramente eco- 

nomicas. 

A decada dos 60^ caracterizou-se 

pelo im'cio da expansao das exportagoes 

do agucar, que passaram a exercer papel mais 

importante ainda na decada seguinte^ Os 

(5)Segundo noticiado pelo jornal O Estado de 
Sao Paulo, em edigao do dia 4 de margo de 
1980, sob a manchete: Pai's pagou US$ 3,7 bi- 
lhoes de juros. 

(6) A ancilise que segue baseia-se em trabalho de 
SZMRCSANYI, T. O Planejamento da Agroin- 
du stria, HUG I TEC. 

(7) Cancegliero, L.F.B, Cana-de-A<pucar. Conjun- 
tura Econdmica, pp. 151-54. 
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aumentos de preco e da demanda externa 

do apucar foram consequencia de um con- 

junto de fatores, dentre os quais se destaca- 

va o esgotamento da capacidade ociosa ge- 

rada por investimentos anteriores em gran- 

de parte dos principals pai'ses produtores de 

cana-de-agucar. As possibilidades de o Brasil 

participar no mercado extern© ampliaram-se, 

tambem, em funpao da suspensao da quota 

no mercado mondial, exceto Estados Uni- 

dos, no infcio de 1972. Essa conjuntura in- 

ternacional favoravel permitiu que o Insti- 

tute do Agucar e do Alcool {IAA} aumentas- 

se consideravelmente os saldos do Fundo Es- 

pecial de Exportagao e, por meio deles, in- 

crementasse a poh'tica de modernizagao da 

agroindustria canavieira. E evidente que as 

possibilidades brasileiras de participagao con- 

correncial no mercado internaciona1 depen- 

diam, basicamente, dessa modernizagao, bas- 

tante incentivada com a criagao do Programa 

Nacional de Melhoramento da Cana-de-Agu- 

car (Planalsucar) e do Programa de Raciona- 

lizagao da Agroindustria Agucareira, em 

1971. 0 primeiro tinha como objetivo obter 

novas variedades de cana, altamente produ- 

tivas, enquanto que o segundo propunha me- 

didas para racionalizar o setor por meio de 

incorporagoes, fusoes de usinas, apoio a mo- 

dernizagao etc. 

0 forte esti'mulo a agroindustria canaviei- 

ra no Brasil advem, em sfntese, de dois con- 

juntos de fatores. Do Exterior, surgem con- 

digoes bastante estimuladoras, consubstan- 

ciadas nos aumentos do prego do produto af 

registrados e nos incrementos da demanda. 
E, a m'vel interno do Pafs, hci a viabilizagao 

dessa produgao demandada, com a moder- 

nizagao do subsetor visando a tornar a agro- 

industria agucareira mais competitiva e mais 

racional, tanto no piano externo quanto no 

interno. 

A viabilizagao da demanda atraves da mo- 

dernizagao implicou em, alem de adogao de 

variedades de cana-de-agucar mais produti- 

vas, investir no sentido de obter mais racio- 

nalidade na area da industria. Entretanto, as 

condigoes externas favoraveis nao tiveram 

continuidade. Os pregos no mercado mon- 

dial permaneceram altos durante 1974, redu- 

zindo-se a seguir, e.permanecendo em bai- 

xa<8l. A esse comportamento associaram-se 

a previsao no aumento da produgao mondial, 

a excessiva especulagao com o produto — en- 

quadrada na tendencia geral do pen'odo, em 

relagao as materias-primas — e o fim do mer- 

cado preferencial norte-americano. 

Somando-se esses eventos as condigoes in- 

ternas, principalmente o investimento total 

em modernizagao do subsetor no pen'odo 

antecedente a crise, ter-se-ci um quadro no 

qual as condigoes externas — ate entao o ele- 

mento mais dinamico — deterioram-se, sem 

interromper o processo de modernizagao da 

produgao ja desencadeado. E entao possfvel 

que, ao lado do aumento da capacidade ins- 

talada, estivesse sendo gerada ociosidade em 

fungao da retragao no mercado externo. 

A partirde entao, surge o Decreto 75.966, 

de 11/07/75, estabelecendo um prego de pa- 

ridade para o alcool anidro usado com fim 

carburante. Na sua Exposigao de Motivos, e 

indicado o objetivo de garantir o m'vel de ati- 

vidade da agroindustria canavieira nacional 

com a abertura de novas perspectivas para o 

subsetor, face as condigoes adversas do mer- 

cado mondial. Reforgam esta atitude, entre 

os fatores citados na exposicao de motivos, 

por exemplo, o desaparecimento do mercado 

preferencial norte-americano e o aviltamento 

nos pregos externos do acucar. 

Posterioi mente, em 14/11/1975, e criado 

o Programa Nacional do Alcool (PNA) atra- 

ves do Decreto 76.593, modificado em 

18/11/1977. pelo Decreto 80.762. Os obje- 

tivos exph'citos do programa concentravam- 

se na substituigao das importagoes de petro- 

leo, na reducao das disparidades regionais de 

renda, no uso mais intensive de terra e mao- 

de-obra e no incentivo a produgao de bens 

de capital, atraves da modernizagao e amplia- 

gao de destilarias. O decreto de criagao do 

PNA instituiu a Comissao Nacional do Al- 

cool (CNAL), a ser presidida pelo secreta- 

rio-geral do Ministerio da Industria e Comer- 

cio e ter como membros representantes dos 

{8) Progndsrico 79/80, IE A, p. 109. 
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minist^rios da Agricultura, Fazenda, Indus- 

tria e Comercio, Minas e Energia, Interior e 

Secretaria do Planejamento da Presidencia 

da Republica. Isso significou, no fundo, o 

esvaziamento do IAA na condupao dessa po- 

h'tica, o que era de se esperar, na medida em 

que a produpao de alcool passou a ser prio- 

ritciria em fungao dos aumentos de prego do 

petroleo importado pelo Pafs. 

Por ultimo, vale a pena situar o alcool de 

cana como oppao de substituipao de com- 

bustfvel automotor em relapao a outras, 

principalmente a extrapao de alcool a partir 

de mandioca, conforme dita o PNA em seus 

objetivos. Existe uma serie de obstaculos no 

que diz respeito aos aspectos da produpao da 

mandioca — uma cultura de subsistencia, ex- 

plorada em pequenas propriedades, de baixo 

valor e baixos fndices de produtividade. A 

mao-de-obra empregada por essa cultura e 

basicamente familiar. Alem do mais, o pro- 

cessamento industrial da materia-prima se da 

predominantemente em pequenas unidades, 

que abastecem mercados locais e preponde- 

rantemente nas regioes mais pobres do Bra- 

sil. Segundo dados do IBGE^ para 1974, a 

fabricapao de farinha, polvilho e raspa de 

mandioca era feita por 210 estabelecimen- 

tos, empregando 2,6 mil pessoas, produgao 

com valor de Cr$ 253 milhoes, representan- 

do 0,3% do valor da producao total da in- 

dustria brasileira de produtos alimentares. 

Esse rapido quadro da produpao total de 

mandioca, em relapao a atividade primaria, 

mostra um setor caracteristicamente atrasa- 

do e portanto com baixa capacidade de res- 

posta. 

O panorama tragado com respeito a me- 

ta de extrapao do alcool a partir da mandio- 

ca transforma-se bastante quando compa- 

rado ao do alcool da cana. A tecnologia des- 

ta ja era dispomvel e testada industrialmen- 

te, mesmo porque o alcool adicionado a ga- 

solina, atualmente e no passado, sempre foi 

extra fdo da cana-de-apucar, e o subsetor en- 

contrava-se modernizado, pelos programas 

implementados pelo Governo atraves do 

(9) Apud Avaliagao Tecnoldgica do Alcool Etili- 
co, CNPq. 

IAA, com capacidade ociosa, gerada parcial- 

mente pela cr'rse no mercado externo do apu- 

car, a partir do meado de 1975. Claro esta 

que tanto a curto quanto a m6dio prazo a 

oppao mais viavel para a produpao do alcool 

era a agroindustria canavieira, restando as de- 

mais — principalmente mandioca e madeira 

— classificarem-se como potencialidades 

energ^ticas a serem exploradas. 

A meta do programa e substituir o cres- 

cimento do consume da gasolina ate 1985, 

com a produpao de 10,7 bilboes de litros de 

alcool. A ampla aceitapao do programa em 

Sao Paulo permite esperar concentrapao da 

produpao desejada neste Estado. Supondo, 

como se espera, que a produpao alcooleira 

paulista atinja a magnitude de 65% da me- 

ta^10), isto e, 7 bilboes de litros naquele 

ano, entao sera necessaria uma area adicio- 

nal de aproximadamente um milhao de hec- 

tares (1 .OOO.OOOha), o que da uma expan- 

sao media de 166 mil hectares por ano, man- 

tida a atual produpao de apucar. Essa expan- 
sao e consideravel, tendo em vista a atual 

area ocupada com cana que e da ordem de 

1200 mil hectares. Como o Estado de Sao 

Paulo nao conta praticamente com areas 

ociosas, embora muitas vezes se associe es- 

te conceito ao de terras aptas ou agriculta- 

veis — que abrange tanto as em descanso 

quanto, e principalmente, pastagens —, a 

luz das considerapoes anteriores torna-se im- 

perioso tentar conhecer os provaveis impac- 

tos do programa quanto a substituipao de 

culturas em relapao a expansao da cana-de- 

apucar no pen'odo p6s-programa (1974- 

1979), sobre a utilizapao da mao-de-obra 

agrfcola, sobre a estrutura fundiaria e sobre 

a gerapao de renda agncola nas areas estu- 

dadas. 

1. ANALISE DOS IMPACTOS SOBRE O 

SETOR AGRfCOLA 

A expansao de sistemas monocultores, 

com culturas de alto valor comercial exter- 

(10) A partir dos dados encontrados no Rezonea- 
mento das Areas para imp Ian tagao de Alcool, 
Secretaria da Industria, Comercio e Tecnolo- 
gia do Estado de Sao Paulo. 
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no, nao e fenomeno desconhecido ou recen- 

te na historia da agricultura brasileira. As im- 

plicapoes que esse processo acarreta sobre a 

produpao e renda de outras atividades agri- 

colas, sobre a utiliza<?ao da mao-de-obra e a 

concentrapao fundiaria, tambem nao sao to- 

talmente desconhecidas. 

Ja em 1966, um relatorio do CIDA^11) 

sobre a expansao da cultura canavieira no 

municfpio de Sertaozinho, Estado de Sao 

Paulo, afirmava que: "os usineiros do muni- 

cfpio, para aumentar a produce das usinas, 

estao adquirindo, para o plantio de cana-de- 

agucar, ^reas de terras cada vez malores, 

anteriormente utilizadas para plantio de ca- 

fe, milho, arroz, algodao, mamona e para 

pastagens" A regiao canavieira no Nordes- 

te brasileiro tamb§m passou por intenso pro- 

cesso de substituipao de culturas, incremen- 

tando o sistema monocultor, prejudicando 

sensivelmente a produ<?ao de bens alimenta- 

res<12). 

Um estudo da Comissao de Zoneamento 

Socio-Economico e Ecologico do Estado de 

Sao Paulo, realizado em 1976, sobre as possi- 

bilidades de expansao da cana-de-apucar e da 

mandioca visando a produpao de alcool com- 

bust fve I no Estado, concluiu, com relapao a 

mandioca, que: "a expansao da cultura nao 

sera limitada por questoes de aptidao ecolo- 

gica mas pela concorrencia com outras cul- 

turas e pastagens" e com rela<pao a cana-de- 

agucar, que era possfvel expandir a sua cul- 

tura no Estado de Sao Paulo, nas areas mais 

apropriadas ao seu cultivo, do ponto de vis- 

ta climdtico e edafico, sendo que essa expan- 

sao em larga escala implicaria, necessaria- 

mente, em substituipao de pastagens e/ou 

culturas^1 

(11) COMlte INTER AMERICANO DE DESEN- 
VOLVIMENTO AG RICO LA. Posse e Uso de 
Terra, passim. 

(12) Segundo Lacerda, G.V. O Programa Nacional 
do Alcool.. ., 1978. 

(13) SECRETARIA DA AGRICULTURA-CATI. 
Areas com possibilidades de expansao da cul- 
tura da cana-de-agOcar e da mandioca para 
produgao de Alcool com bust fve!. .. 1976. 

Quanto ao uso da forga de trabalho agri- 

cola e a disponibilidade de mao-de-obra, o 

mesmo estudo conclui que a expansao em 

larga escala da cultura da cana-de-agucar e 

da mandioca no Estado de Sao Paulo poderia 

encontrar dificuldades em algumas regioes, 

glevido a problemas de escassez de mao-de- 

obra; as DIRAs^14' de Ribeirao Preto e 

Marflia apresentavam as limitacoes mais se- 

veras, as de Bauru e Sao Jose do Rio Preto 

caracterizavam-se por restricoes acentuadas 

em determinados pen'odos do ano e, aparen- 

temente, as de Presidente Prudente e Ara- 

gatuba apresentavam as condipoes mais fa- 

voraveis. 

Tendo analisado aspectos da dispersao e 

concentrapao da propriedade da terra no Es- 
tado, o estudo sugeriu que a distribuicao dos 

benef fcios a serem gerados pela expansao das 

culturas de cana e de mandioca seria mais 

bem sucedida se essa expansao fosse dirigi- 

da para as DIRAs de Marflia, Sao Jose do 

Rio Preto e Bauru, onde, segundo os auto- 

res, o grau de concentrapao da propriedade 

da terra era (a epoca) menor. 

Esta ultima proposicao e bastante discutf- 

vel, se se considerar o carater historico da 

evolupao da cultura canavieira, sempre li- 

gada a grande empresa agromercantil e a ele- 

vada concentrapao da propriedade da ter- 

ra^15'. Essa caracterfstica da atividade difi- 

cilmente possibilitaria a distribuipao mais 

equitativa dos beneffcios que o programa do 

alcool carrearia para o setor. 

Levando, portanto, em conta a possibili- 

dade de um programa objetivando a expan- 

sao de sistemas monocultores surtir efeitos 

sobre o setor agrfcola, esta sepao do traba- 

lho procura analisa-los e quantifica-los. Ini- 

cialmente, analisam-se os efeitos de tal pro- 

(14) DIRA — Divisao Regional Agricola. As DI- 
RAs foram estabelecidas pelo Decreto n9 
48.163 de 3/7/1967 e Decreto n9 52.576, de 
12/12/70, do Governo do Estado de Sao Pau- 
lo. 

(15) Vide PRADO JR., Caio. Histdria Econdmica 
do Brasil, 1974 e GEBARA, J.J. O processo 
de Fagocitose em uma regiao canavieira, 1978. 
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grama quanto a substituipao de culturas e 

atividades; depois, avaiiam-se os impactos 

sobre a utilizapao de forga de trabalho e con- 

centragao fundiaria e, finalmente, avalia-se 

a gera^ao de renda liquida* ocorrida no pe- 

n'odo pos-programa. 

Substituipao de culturas e atividades 

METODOLOGIA 

A metodologia a ser utilizada para anali- 

sar os impactos do PNA quanto ao aspecto 

da substituipao de culturas foi desenvolvida 

por Z0CKUN(16). 

A area cultivada com determinada cultu- 

ra, dentro de um sistema de produpao, se al- 

tera quando o tamanho deste sistema de pro- 

dupao muda — entendendo-se por sistema de 

produpao o conjunto formado pelo bem que 

se quer analisar e pelos que com ele concor- 

rem diretamente pela terra — o que e deno- 

minado efeito-escala; ou quando essa cultu- 

ra substitui ou e substitufda por outra den- 

tro do sistema ao qual pertence, sendo isto 

chamado efeito-substituipao. 

Seja At! o tamanho do sistema no peno- 
do 1 e At2 o tamanho do sistema no pen'o- 

do 2 e a o coeficiente que mede a modifica- 

pao do tamanho do sistema, 

(j = l,2, n) = pro- 

dutos 

aAj-j — Aji = efeito-escala e 

Aj2 — aAji - efeito-substituipao. 

Pode-se observar, dentro do sistema esco- 

Ihido, num determinado penodo, alguns pro- 

dutos com efeito-substituipao positive {subs- 

titui'ram) e outros com efeito-substituipao 

negative {foram substitufdos). Para saber 

qual a parcela das cireas dos produtos "\" 

que se destinou a produpao do produto "n" 

poder-se-a adotar um criterio de participa- 

pao. Se essa cessao de cirea for proporcio- 

nal para todos aqueles que tiveram efeito- 

substituipao positive, tem-se, para o en^simo 

produto: 

_ An2 — QtApi  

(An2-aAnl) + (2 Aj2 - aS Aji) 
j j 

i = 1, m - 1 — produtos 

com efeito-substituipao 

negative 

j = m, n — 1 — produtos 

com efeito-substituipao 

positive. 

A seguinte expressao fornece o efeito- 

substituipao para o produto "n" na qual 

pode-se destacar a contribuipao de cada pro- 

duto "i" em termos de area cedida para o 

produto "n": Atl = 
2 A|( 

2 Ai2 
At2= j 

At2 
a =  

Atl 

A variapao total da area cultivada com o 

produto i sera: Aj2 - Aji, e pode ser decom- 

posta em: 

(16) Em ZOCKUN, M.H.G.P A Expansao da So- 
ja no Brasil, FEA/USP, 1978. 

An2 - ^Ani = j3 (a2 An ~ 2 Aj2) 
i i 

Na escolha das regioes para ancilise e iden- 

tificapao dos sistemas de produpao, optou-se 

por adotar como unidade de analise as Dl- 

RAs, definidas segundo criterios amplos de 

homogeneidade e de polarizapao, o que per- 
mitiu a utilizapao de dados de area cultiva- 

da pubiicados pelo Institute de Economia 

Agncola. 

Foram analisadas quatro das dez DIRAs 

que compdem o Estado, sendo que Bauru e 

Man'lia conjuntamente, para facilitar o ma- 

nuseio dos dados. Essa escolha obedeceu a 

criterios de importancia da regiao no que 
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concerne a area cultivada com cana-de-a<?u- 

car para industria em relagao ao total do Es- 

tado, deixando de lado as DIRAs de Soro- 

caba e Sao Jose do Rio Preto, nas quais a 

cultura de cana e de pouca importancia, em- 

bora venha crescendo recentemente. 

A DIRA de Ribeirao Preto respondeu, 

em 1979, por 42,41% da area total do Esta- 

do cultivada com cana-de-agucar para in- 

dustria; a DIRA de Campinas, por 28,25%, 

e as DIRAs de Bauru e Man'lia, por 18,68% 

(quadro 1). 

Portanto, nas regioes analisadas concen- 

travam-se, em 1979,89,34% da area total do 

Estado cultivada com cana-de-agucar para in- 

dustria. 

Na identificagao dos sistemas de produ- 

gao, nos quais se insere a cana-de-agucar, 

consideraram-se os principais produtos exis- 

tentes nas regioes^17). o comportamento 

da area cultivada com esses produtos (series 

historicas do IE A) e as informagoes de tec- 

nicos especializados. 

Foram identificados, para as regioes anali- 

sadas, os seguintes sistemas de produgao, 

compostos pela cana-de-agucar para indus- 

tria e demais produtos listados; 

DIRA de Campinas — algodao, milho, fei- 

jao das aguas e da seca, laranja, arroz, man- 

dioca, caf6, soja e pastagem natural e forma- 

da. 

DIRA de Bauru/Manlia — algodao, ar- 

roz, milho, mamona, mandioca, feijao das 

aguas e da seca, amendoim das aguas e da se- 

ca, soja, cafe, trigo, laranja e pastagem natu- 

ral e formada. 

DIRA de Ribeirao Preto — algodao, mi- 

lho, feijao das aguas e da seca, mamona, ar- 

roz, mandioca, cafe, laranja, soja e pastagem 

natural e formada. 

(17) Segundo dados da Secretaria da Agricultu- 
ra do Estado de Sao Paulo, reunidos no Zo- 
neamento Agn'cola do Estado de Sao Pau- 
lo, 1974. 

EFEITO-ESCALA E EFEITO-SUBSTITUI- 

QAO 

Quanto ao tamanho dos sistemas, nota-se 

que entre 1974 e 1979 houve contragao dos 

mesmos em todas as DIRAs estudadas (qua- 

dro 2), e isso vai determinar a magnitude do 

efeito-escala na expansao da cana-de-agucar. 

Em todas as regioes, a atividade canavieira 

expandiu-se — em Campinas 10%, em Bau- 

ru/Manlia 50%, e em Ribeirao Preto 92%. 

Desses fatos depreende-se o peso do efeito- 

substituigao nessa expansao. A decomposi- 

gao da expansao da cana-de-agucar segundo 

o efeito-escala e o efeito-substituigao mais 

uma vez confirma a grande magnitude do 

efeito-substituigao em relagao a esse feno- 

meno (quadros 3 e 4). A estimativa deste 

efeito, conv^m ressaltar, ^ feita com base 

na hipdtese da proporcionalidade. Isto e, su- 

poe-se que as areas sao cedidas proporcional- 

mente a todos os produtos que expandiram 

suas cireas. Isto significa que, no caso em 

estudo, as areas cedidas pelo efeito-substitui- 

gao devem ter sido ocupadas tambem pelas 
. O 

atividades em crescimento, alem da cana, o 

que, evidentemente, nao invalida a conclu- 

sao anterior. 

A estimativa da magnitude das areas cedi- 

das pelas diversas atividades, para a expan- 

sao da cana, indica em primeiro lugar as 

areas com pastagens seguidas pelas areas com 

produtos de mercado interno e depois pelas 

areas com produtos de exportagao, em quais- 

quer das regioes estudadas (quadro 5). 

Na regiao de Campinas, 60,57% da area 

expandida com cana-de-agucar foram cedi- 

dos pelas cireas de pastagens, 21,22% pelas 

areas com os produtos de exportagao, ou 

mais precisamente o algodao, e os demais 

18,21% pelas areas com produtos de merca- 

do interno, dentre eles, em ordem de impor- 

tancia, o feijao, a mandioca, o arroz e o mi- 

lho. 

Na regiao de Bauru/Manlia, as pastagens 

cederam 71,30% da area total de expansao 

da cana-de-agucar, os produtos de merca- 

do interno 19,94% - dentre eles, em ordem 

de importancia, o milho, a mandioca e o ar- 

roz — e os produtos de exportagao cederam 
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8,76%, destacando-se, em ordem de impor- area mais em funpao do processo de erradica- 

tancia, a mamona, o amendoim, o algodao e gao para controle do cancro ci'trico. 

a laranja, embora este ultimo tenha cedido 

QUADRO 2 

Contribuigao da Expansao da Cana-de-Agucar na Expansao dos Sistemas de Produgao 

das DIRAs de Campinas, Bauru/Man'lia e Ribeirao Preto 

Estado de Sao Paulo, 1974-79 

DIRA 
Expansao de sistema 

ha % 

Expansao da 

cana-de-agucar 

ha % 

Campinas 

Bauru/Man'lia 

Ribeirao Preto 

- 100.232 - 5,94 

- 264.326 - 9,91 

- 50.027 - 1,70 

28.800 9,60 

72.400 49,93 

237.100 92,44 

Total -414.585 -5,68 338.300 48,23 

Fonte: Dados basicos do Institute de Economia Agncola. 

QUADRO 3 

Contribuigao do Efeito-Escala e do Efeito-Substituicao na Expansao cb Cana-de-Agiicar, 1974-79 

Campinas Bauru/Marilia 

ha % ha % 

Ribeirao Preto Total 

ha % ha % 

Area cultivada 
1974 
1979 

Vanacao total 
Eteito-escala 
Efeito-substituicao 

300.000 
328.800 

28.800 
-18.000 

46.800 

100 
- 63 
163 

145.000 
217.400 

72.400 
- 14.500 

86.900 

100 
- 20 
120 

256.500 
493.600 
237.100 
- 5,130 
242.230 

100 
- 2 
102 

701.500 
1.039.800 

338.300 
- 37.630 

375.930 

100 
- 11 

111 

Fonte Dados b4sicos do Institute de Economia Agricola. 

QUADRO 4 

Decomposigao da Variaga-o Total Observada na Area Cultivada com Cana-de-Agucar, 

por DIRA, Estado de Sao Paulo, 1974-79 

(em hectare) 

DIRA 
Ef. Escala 

(A) 

Ef. Substituigao 

(B) 

Total 

(C) 
(B/C) 

Campinas - 18.000 46.800 28.800 1,63 
Bauru/Man'lia - 14.500 86.900 72.400 1,20 
Ribeirao Preto - 5.130 242.230 237.100 1,02 

Fonte: Dados bcisicos do Institute de Economia Agncola. 
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Na regiao de Ribeirao Preto, as pastagens 

cederam 63,94% da 5rea total de expansao 

da cana-de-apucar, as culturas de produtos 

de mercado interno, em ordem de importan- 

cia o arroz, o milho, o feijao e a mandioca, 

cederam 32,23% e as de produtos de expor- 

tapao cederam 3,83% (em ordem de impor- 

tancia o algodao e a mamona). 

Utiiizapao de mao-de-obra 

METODOLOGIA 

Na aricilise do impacto da expansao da 

cultura da cana-de-apucar sobre a utiiiza- 

pao da forpa de trabalho, partiu-se da estima- 

tive do IE A, de coeficientes de utiiizapao 

da mao-de-obra por hectare, de todas as prin- 

cipals culturas e atividades existentes nas re- 

gioes estudadas^18K 

Esses coeficientes foram agrupados segun- 

do as mais frequentes tecnicas empregadas 

(dados m6dios dos levantamentos do IE A de 

1971-1972 e 1975-1976). A classificapao e 

feita segundo caracten'sticas do plantio (se 

e animal ou motomecanizado), cultivo (ani- 

mal e manual, motomecanizado e manual ou 

qui'mico e manual) e colheita (manual ou 

motomecanizada). Essa utiiizapao de mao- 

de-obra foi considerada, ainda, em quatro 

pen'odos do ano agncola: set./out., nov./ 
jan., fev./abr., mai./ago. 

No caso da pecuciria bovina, os coeficien- 

tes de utiiizapao de mao-de-obra foram esti- 

mados e agrupados nos vdrios pen'odos do 

ano para bovinos de corte e bovinos de lei- 

te, considerando-se o tipo de pastagem utili- 

zado, se natural ou formada. A participapao 

de cada uma dessas atividades nos a nos con- 

siderados foi calculada levando-se em conta 

o tamanho do rebanho e area de cada tipo 

de pastagem nesses pen'odos. 

Para a cana-de-apucar, os coeficientes fo- 

ram estimados levando-se em conta o tipo de 

produpao (se fornecedor ou usina), de pro- 

(18) MARTIN, Nelson Batista et alii. Estudospara 
o p/anejamento do desenvolvimento agricola. 
IEA. 

dupao (cana-planta, cana de segundo corte, 

cana de demais cortes) e de tecnica, no caso 

das usinas (corte manual ou motomecaniza- 

do)<19). 

Dados referentes as participapoes na area 

total cultivada com cana-de-apucar nas re- 

gioes e pen'odos considerados, por tipo de 

produtor, foram estimados a partir de dados 

do Institute do Apucar e do Alcool (quadro 

6). Considerou-se ainda, no caso de tres cor- 

tes de cana, que urn terpo da cirea total cor- 

tada dizia respeito a cana de primeiro corte e 

duas terpas partes a cana de segundo e tercei- 

ro cortes. Procedimento semelhante foi uti- 

lizado no caso de quatro cortes, mais fre- 

quentes nas plantapdes das usinas. Quanto a 

tecnica de corte — se manual ou motomeca- 

nizado —, no caso das usinas, optou-se por 

utilizar dados estimados pelo IEA para 

1978-1979; nessa estimativa, 17% do corte 

da cana das usinas sao efetuados motomeca- 

nicamente. A operapao da colheita da cana, 

que se estende de maio a janeiro, foi ponde- 

rada pelo volume mensal processado segun- 

do o destino (se para Alcool ou para apu- 

car)^20). 

Portanto, a partir desses coeficientes de 

utiiizapao da mao-de-obra das diversas cultu- 

ras e atividades nos pen'odos considerados, 

e das estimativas das respectivas areas culti- 

vadas em 1974 e 1979, procurou-se estimar 

o emprego da forpa de trabalho nesses anos. 

Levando-se em conta a mobilidade da for- 

pa de trabalho rural, consideraram-se, alem 

das culturas jci reiacionadas nos sistemas 

regionais, todas as outras principals cultu- 

ras existentes nas regioes estudadas. Para 

a regiao de Campinas consideraram-se tam- 

bem as culturas de amendoim das aguas, to- 

mate envarado, trigo, cebola, batata das 

(19) Para os dados a nfvel de fornecedor ver BES- 
SA JR., Alfredo et alii. Estimativa de custo 
operacional e coeficientes t6cnicos Infor- 
magoes Economicas 9/79. A nfvel das usinas 
levantamento efetuado em novembro de 
1979, nao publicado. 

(20) Conforme dados bdsicos fornecidos pela IAA. 
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^guas, da seca e de inverno; para a regiao de 

Bauru/Manlia, tomate rasteiro e envarado, 

cebola, batata da seca; para a regiao de Ri- 

beirao Preto, tomate rasteiro e envarado, 

cebola, batata da seca e de inverno e trigo. 

IMPACTOS NA UTILIZAgAO 

DA MAO-DE-OBRA 

As estimativas feitas para o perfodo es- 

tudado indicam, nas regioes de Campipas e 

Ribeirao Preto, uma expansao da cana-de- 

agucar — simultanea a de outras culturas co- 

mo soja, caf6 e laranja — que acarretou, co- 

mo resultado li'quido, um process© de absor- 

gao de mao-de-obra. Na regiao de Bauru/ 

Mar ilia, alem da cana, soja, cafe, trigo e mes- 

mo tomate rasteiro se expandiram, mas, co- 

mo resultado Ifquido, essa expansao foi 

acompanhada por um processo de liberagao 

de mao-de-obra. De qualquer forma, esse pro- 

cesso de absorgao ou liberagao de mao-de- 

obra foi acompanhado por um aumento 

da sazonalidade na ocupagao desse fator 

(quadro 7). Evidentemente, esse aumento 

da sazonalidade da ocupagao de mao-de- 

obra diz respeito as culturas que expandi- 

ram suas areas no pen'odo analisado; no 

entanto, a expansao da cana-de-agucar te- 

ve grande participagao nesse fenomeno, 

devida as caracten'sticas de seu processo 

de produgao. Contingencialmente, o pe- 

n'odo de maior ocupagao de mao-de-obra 

nessa cultura corresponde as operagoes de 

colheita e se concentra principalmente nos 

meses de julho a outubro; tambem esse au- 

mento de sazonalidade da ocupagao de mao- 

de-obra reflete a substituigao de culturas 

que acompanhou o processo de expansao, 

culturas essas que absorviam intensamente a 

forga de trabalho no pen'odo que compreen- 

dia a entressafra da cana-de-agucar. 

EVID^NCIAS DA CONCENTRAQAO 

FUNDlARIA NA CULTURA 

A cana-de-agucar, no Estado de Sao Pau- 

lo, e cultivada por fornecedores autonomos 

e pelas industrias que a utilizam como mate- 

ria-prima, as usinas. A participagao dos for- 

necedores na produgao vem decrescendo 

nos ultimos quinze anos (quadro 6); no mea- 

do da d6cada dos 60, representava, aproxi- 

madamente, 50% da produgao total, tendo 

decrescido para 35,7% na safra agn'cola 

1978-1979. 

Uma pesquisa realizada pelo IEA<2U 

mostrou que os fornecedores produzem a ca- 

na, em geral, em sistema de monocultura, 

ocupando uma area mddia estimada em 12 

hectares na regiao de Piracicaba (DIRA de 

Campinas) e em 45 hectares na regiao de Ri- 

beirao Preto (DIRA de Ribeirao Preto), com 

excegao de poucas propriedades, em espe- 

cial nesta ultima regiao, que apresentam area 

adicional cultivada com outros produtos, co- 

mo o algodao e o cafe. Nas usinas a area m6- 

dia plantada com cana e de 8.800 hectares, 

para uma area total m^dia de 11.000 hecta- 

res. Nota-se, entao, que as usinas dispoem, 

ainda, de area nao utilizada com a cultura 

da cana-de-agucar, que podera ser transforma- 

da em lavouras proprias, se nao houver restri- 

goes t6cnicas e de custo nessa incorporagao. 

Existem 76 usinas no Estado de Sao Paulo e 

estas respondem por quase 2/3 da produgao; 

o restante fica a cargo de aproximadamente 

11.000 fornecedores. Estes numeros mos- 

tram o elevado grau de concentragao das ter- 

ras nesta cultura, no Estado de Sao Paulo. 

O programa de expansao da cultura da ca- 

na tern recebido apoio governamental atraves 

de financiamentos a investimentos em gran- 

des destilarias (anexas e autonomas), fazen- 

do com que a atividade agroindustrial seja 

a mais incentivada. Com os esti'mulos rece- 

bidos, as usinas necessariamente ampliarao, 

ainda mais, suas lavouras proprias, nao so pa- 

ra garantir o pleno funcionamento de toda 

capacidade instalada mas, tambem, como 

forma de obter maiores ganhos atraves da 

integragao vertical do empreendimento. 

Com a implantagao de destilarias autono- 

mas, o que se observa e que a propriedade de 

(21} MELLO, N.T.C. e ARRUDA, S.T. AnMise 
comparativa de custos de produgao e renda 
da cultura da cana . , IE A, 1976. 
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grande extensao continua sendo uma cons- 

tante<22^ Das 44 destilarias autonomas com 

^rea prbpria, enquadradas no PNA ate junho 

de 1978, a maior frequencia verifica-se en- 

tre as propriedades de I.OOQ a 10.000 hec- 

tares em numero de 35 (79,5%); com area 

superior a lO.OOOha existem 4 (9%), e so- 

mente 5 tern «irea inferior a 1.000 hectares. 

Das destilarias autonomas, conforme dados 

do trabalho, 27,8% se responsabilizaram peio 

suprimento da materia-prima de que necessi- 

tariam, tendo em vista a nao obrigatoriedade 

na reserva de cotas aos fornecedores, ao con- 

tr^rio das usinas de apucar. 

Portanto, a cultura da cana-de-apucar, que 

historicamente se apresenta como monocul- 

tura concentradora de terras, devera intensi- 

ficar esta caracten'stica no process© de ex- 

pansao de novas areas. 

A estrutura fundiaria pode ser melhor vi- 

sualizada peia caracterizapao da estrutura 

produtiva das iavouras de cana-de-apucar dos 

fornecedores autonomos e das usinas, reve- 

lando as discrepancias nos custos e produti- 

vidade: 

— caracten'sticas da produgao 

de fornecedores 

A produgao da cana-de-a<pucar na regiao 

(22) Avaliagao Tecno/dgica do Alcool Etflico, 
CNPq. 

de Piracicaba, levando-se em conta o de esta 

registrar a menor concentrapao fundiaria, 6 

caracterizada pelo emprego significativo da 

mao-de-obra familiar. A regiao de Ribeirao 

Preto, com a introdupao mais recente da 

atividade, possui sistema empresarial de pro- 

dupao, embora nas pequenas propriedades 

verifique-se essa caracten'stica familiar; as 

propriedades madias desta regiao tamb^m 

utilizam m§o-de-obra familiar, por6m com 

menor intensidade do que as pequenas. 

O regime de trabalho nestas regioes, na 

ausencia da mao-de-obra familiar ou co- 

mo complementapao desta, e, em geral, de 

contrato fixo, tanto da m§o-de-obra comum 

como da especializada (tratorista), com 

excepao do corte manual e de operapoes que 

utilizam mais intensamente m§o-de-obra 

(capinas), caso no qual a mao-de-obra 6 con- 

tratada temporariamente (mao-de-obra vo- 

lante). 
Esta contratagao se faz necess^ria, mesmo 

levando em conta a reduzida area das Iavou- 

ras de fornecedores, devido ao grande con- 

tingente de pessoas envolvidas nesta fase da 

colheita ^ tamb6m pela coincidencia desta 

com outras fases do ciclo da cultura que de- 

mandam mao-de-obra (quadro 8). 

A regiao de Piracicaba utiliza-se da trapao 

animal em algumas poucas operapoes de cul- 

QUADRO 8 

Calend^rio Agn'cola da Cana-de-ApCicar para o Estado de Sao Paulo 

Fase da cultura jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

Preparo do solo X X X X X X X X 
Plantio X X X 
Tratos culturais X X X X X X X X X X X X 
Colheita X X X X X X X X X 

Fonte: FG V e Instituto de Economia Agn'cola. 
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tlvo, enquanto que Ribeir3fo Preto utiliza-se 

da trapao motomecanizada em todas elas. 

Nas duas regioes, algumas opera goes sao rea- 

iizadas manualmente, como por exemplo: 

plantlo, carpas e corte. Na regiao de Ribei- 

rao Preto, os mfedlos e grandes fornecedores 

possuero, em geral, todos os equipamentos 

motomecanizados necessaries as operagoes, 

inclusive para o carregamento e transporte 

de cana. Na primeira regiao, a empreitada pa- 

ra operapoes de carregamento e transporte 

parece ser a solupao encontrada, principal- 

mente para os pequenos e m6dios fornece- 

dores, face a restripao imposta pela ^rea 

cultivada, que torna antieconomica a aqui- 

sipao, por parte destes produtores, de car- 

regadeiras e caminhoes. Estes produtores, 

assim como os pequenos da regiao de Ri- 

beirao Preto, encontram-se numa situagao 

economicamente desvantajosa, uma vez que 

estas operapoes empreitadas tern um custo 

mais eievado se comparadas aquelas realiza- 

das com equipamentos proprios. 

— caracterfsticas da produgao de usinas 

0 regime de trabalho nas usinas 6 de 

mao-de-obra fixa, quando esta 6 especiali- 

zada. A mao-de-obra comum geralmente e 

empreitada nas operapoes manuais, tais co- 

mo as carpas e, principalmente, o corte, 

pois embora a aquisipao de colheitadeiras 

mecanicas esteja aumentando, a sua utili- 

zapao depende dos prepos relatives que con- 

tinuam estimulando o corte manual. As co- 

lheitadeiras estao sendo utilizadas somente 

no "pico" da colheita e como instrumento 

de barganha no estabelecimento de salaries 

dos trabalhadores. £ reconhecida a pressao, 

nas regioes canavieiras, que elas exercem so- 

bre os salaries da mao-de-obra volante na 

6poca do corte da cana. Na safra 1978-1979, 

a estimativa de cana colhida mecanicamen- 

te estava em torno de 10% da produpao to- 

tal, enquanto havia uma ociosidade total es- 

timada em 17% das colheitadeiras existentes 

no Estado, fora a subutilizapao daquelasque 

estavam em usol23!. Vale a pena ressaltar 

(23) SAO PAULO. Secretaria da Agricultura e 

que existem, ainda, problemas tecnicos de 

adaptapao destas m^quinas as lavouras bra- 

si leiras, mas, mesmo assim, o parque de co- 

lheitadeiras no Estado de Sao Paulo garan- 

tiria uma mecanizapao mais intensa na ope- 

rapao de corte de cana. 

Assim, a agroindustria apucareira tern a 

seu dispor modernas tecnologias (em termos 

de colheitadeiras), parte delas jci adotadas 

nas lavouras canavieiras e parte em estoque, 

mas que Ihe garante a possibilidade de uti- 

liza-ias quando o sinalizador de prepos da 

economia assim o indicar. ^ notoria a se- 

guranpa que isto proporciona as usinas pa- 

ra expandir suas lavouras proprias, o mesmo 

nao ocorrendo ao m'vel de fornecedor, de- 

vido a exigencia de grandes investimentos, 

impraticciveis para pequenas dreas. Alem 

da concorrencia pela mao-de-obra e a impos- 

sibiiidade de substitui-la por m^quinas (co- 

lheitadeiras), a concorrencia pelo fator ter- 

ra tambem desfavorece o pequeno produtor, 

tendo em vista a elevapao dos prepos que de- 

vera ocorrer no mercado deste fator. A ten- 

dencia, portanto, na atual expansao da ca- 

na, e a de que estes pequenos produtores de- 

saparepam no process©. 

— produtividade e custos de produgao 

Os dados do lEA relatives a cultura de 
cana-de-apucar para o Estado de Sao Paulo 
mostram diferenpas no rendimento entre for- 
necedores autonomos e usinas (quadro 9). 
Para os fornecedores, a m6dia de cortes no 
ciclo da cana na regiao de Ribeirao Preto e 
de tres (para fornecedores maiores, de qua- 
tro) e para a regiao de Piracicaba (DIRA de 
Campinas) este numero dificilmente ultra- 
passa tres cortes. Para as usinas destas regioes, 
o numero m^dio de cortes efetuado e de 
quatro, embora todos os entrevistados de- 
clarassem, por ocasiao do levantamento, 
que, dependendo da qualidade do "talhao" 
de terra, efetuavam tantos quantos fossem 

Abastecimento. IE A. Colheita mecanica da 
cana-de-agucar e suas perspectivas. Sao Paulo, 
s.d. (em fase de preparapSfo). 
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QUADRO9 

Rendimento M6dio por Hectare e por Corte de Cana de Fornecedores e Usinas, 

Estado de Sao Paulo, 1979 (em tonelada^a) 

Tijio de produtor 19 corte 29 corte 39 corte 49 corte M6dia 

Fornecedores de Ribeirao Preto 96 74 60 58 72 

Fornecedores de Piracicaba 85 60 46 — 63 
Usinas 101 81 62 58 76 

Fonte: Institute de Economia Agncola. 

economicaraente compensadoresl241. 
0 diferencial de produtividade e de nu- 

mero de cortes entre fornecedores e usinas 
est§, notadamente, na melhor adequapao 
da terra para a lavoura por parte das usinas, 
pois esta categoria de produtor vem ocupan- 
do as melhores terras nas regioes canavieiras. 
O uso de t6cnicas mais modernas de cultivo 
da cana, no que diz respeito aos tratos cultu- 
rais, gramas a infra-estrutura dispom'vel de 
pessoal especializado (gerencia e campo) 
e de maquinaria adequada a agroindustria 
apucareira, possivelmente explica com maior 
intensidade este diferencial de rendimento 
por area. A Copersucar, Planalsucar e outras 
instituipoes realizam pesquisas tendo como 
objetivo aiimentar a produtividade da 
cuitura atrav^s da introdupao de novas va- 
riedades, e a incorporapao das mesmas, 
em primeiro lugar pelos usineiros e pelos 
grandes fornecedores, contribui, tamb6m# 

para explicar estes diferenciais. 
A estimativa de custo operacional na sa- 

fra 1979-1980125I. para a media dos cortes 
efetuados da cana de fornecedores, e de Cr$ 
16.137,00 por hectare e de Cr$ 247,00 por 
tonelada, e para as usinas 6 de Cr$ 16.509,00 
por hectare e de Cr$ 218,00 por tonelada, 
feita com base na metodologia de custo 

operacional do IEAl26l, que utiliza como 
dados bcisicos as exigencias ffsicas de fatores 
de produpao da cana, tanto ao m'vel de for- 
necedor como de usina, e os seus respec- 
tivos prepos. Sabe-se que a agroindustria apu- 
careira tern ganhos na compra de insumos, 
devido a escala de produpao em que opera, 
e tambem atraves da integrapao vertical que 
se pode dar desde a produpao de materia- 
prima agncola ei produpao de m^quinas e 
equipamentos agncolas. Na impossibilidade 
de quantificar as redupoes de custo daf 
decorrentes, optou-se pelo prepo de mercado 
na estimativa de custo de produpao para for- 
necedor e usina. Mesmo assim, o custo esti- 
mado de uma tonelada de cana produzida 
nas lavouras de usinas e 12% mais baixo em 
relapao ao custo dos fornecedores. Esta di- 
ferenpa entre custos seria bem maior se, alem 
de considerar as diferenpas de produtividade 
entre es duas categorias de produtores, fosse 
possfvel incorporar os tais ganhos advindos 
da compra de insumos e da fabricapao pro- 
pria de equipamentos agncolas no custo da 
cana propria da usinas. 

Um estudo de custo e renda dos fornece- 
dores de cana realizado pelo lEA^27) apon- 
tou, para a regiao de Piracicaba, economias 
de escala, embora pouco acentuadas, mas o 

coeficiente de eficiencia eoonomica para 

todos os estratos de tamanho mostrou-se 

(24) Ao nfvel de fornecedor ver MELLO, N.T.C. 
& ARRUDA, S.T. op. cit. Ao nfvel de usinas, 
dados do IEA, colhidos em levantamento efe- 
tuado em novembro de 1979, nao pubiicado. 

(25) Ao nfvel de fornecedor ver BESSA JR., A. de 
A. op. cit. Ao nfvel de usinas, ver dados do 
IEA, colhidos em levantamento efetuado em 
novembro de 1979, nao pubiicado. 

(26) Segundo MATSUNAGA, M. et. alii. Metodo- 
logia de custo de produgao utilizada pelo IEA. 
Agricultura em Sao Paulo, 1976. 

(27) MELLO, N.T.C. & ARRUDA, S.T. op. cit 
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RB . 
menor que a unidade {— <1), ou seja, nem 

todos os fatores de produpao estao sendo 

totalmente remunerados pela receita auferi- 

da. Na regiao de Ribeirao Preto, os resulta- 

dos mostram que, a partir de determinado 

tamanho de explorapao, os retornos a escala 

sao decrescentes e a atividade 6 compensa- 

dora apenas para aqueles produtores que 

operam com m'vel de produpao que varia de 

2.500 a 15.000 toneladas. 
Essa tendencia a deseconomia de escala 

na regiao de Ribeirao Preto parece estar 
associada aos investimentos em mecaniza- 
(pao, necessaries para garantir a disponibili- 
dade dos equipamentos em pen'odos limita- 
dos, naquelas propriedades com produpao 
acima de 15.000 toneladas. 

Osganhos incorporados pela agroindustria 
agucareira no Estado de Sao Paulo, decorren- 
tes da superioridade das terras de cultivo, 
dos tratos culturais, da incorporagao de 
novas variedades e aquisigao de insumos de 
urn modo geral, parecem, de fato, apontar o 
caminho a ser seguido na expansao da cirea 
com a cana-de-agucar. Mantidas as linhas 
gerais de poh'tica e as condigoes dos fornece- 
dores autonomos, devera haver, no processo 
de expansao da cana, uma intensificagao da 
concentragao fundiaria. 

Estimativa da renda llquida agncoia das 
regioes em analise 

A decisao de estimar a variagao da renda 
h'quida no periodo em estudo objetiva veri- 
ficar urn dos efeitos do programa — sem es- 
quecer, evidentemente, que o acrescimo ou 
diminuigao de renda tamb6m 6 fungao de 
outras culturas consideradas nos sistemas — e 
assim evidenciar alguns aspectos distri- 
butives. 

O conceit© de renda h'quida aqui adotado 
operacionalmente se configura na diferenga 
entre o custo operacional total por unidade 
e o valor da produgao por unidade. Ele 6 o 
valor residual obtido pelo produtor agnco- 
ia na venda de seus produtos e, por defini- 
gao, serve para remunerar os custos fixos nao 
inclui'dos na estimativa dos custos operacio- 
nais, tais como a terra, o capital e a capaci- 
dade empresarial. 

O quadro 10 mostra o valor estimado da 

variagao real da renda h'quida para as ^reas 
ocupadas pelas diversas atividades que com- 
poem os sistemas de produgao por DIRA, 

nos anos de 1974 e 1979. O algodao na 
DIRA de Campinas, por exemplo, tern uma 
variagao na renda h'quida, em cruzeiros de 
1979, estimada em Cr$ 94.907.800,00, 
calculada pela diferenga entre a renda h'qui- 
da por hectare de 1974, multiplicada pela 
cirea ocupada em 1974 valorizada a pregos de 
1979, e a renda h'quida por hectare de 1979 
multiplicada pela area ocupada em 1979. O 
resultado h'quido final mostra a soma alg6- 
brica dos valores das variagoes nas rendas h'- 
quidas por DIRA. AI6m disso, o quadro 11 
fornece quais as atividades que tiveram redu^ 
gao ou acrescimo h'quido de^rea por DIRA, 
no periodo e o valor de suas contribuigoes. 

Com excegao de Bauru/Man'lia, cujos 
resultados do ano de 1979 refletem as con- 
digoes climciticas adversas relativamente 
as outras DIRAS e, portanto, desviam a ana- 
lise, e possi'vel verificar que houve acr6scimo 
real de renda em Campinas e Ribeirao Preto. 
Na primeira regiao, as culturas que contribuf- 
ram para isso foram principalmente cana 
(68,01%) e cafe (19,63%). Se observados os 
produtos que tiveram redugao de area (algo- 
dao, milho, arroz, mandioca, feijao, pecueiria 
bovina de corte e leite), verifica-se que tam- 
b6m contribui'ram positivamente no ganho 
de renda, embora em termos percentuais isso 
significasse apenas 5%, ao passo que os 
produtos com acrescimo de area — nitida- 
mente produtos voltados para exportagao — 
como o cafe, a soja, a laranja e principalmen- 
te a cana colaboraram com 95% do ganho de 
renda para a regiao. 

Para Ribeirao Preto a situagao e pratica- 
mente a mesma, sendo que no total de renda 
positiva a cana contribui com 48% e o caf6 
com 33%. Os produtos que tiveram redugao 
de area (algodao, milho, arroz, mamona, 
mandioca, feijao," bovinocultura de corte e 
leite) contribui'ram positivamente com 1% 
da renda, enquanto aqueles com acrescimo 
de cirea, principalmente a cana, a laranja, o 
cafe e a soja, participaram com 99%. 

No total, o que se observa e o ganho posi- 
tivo de renda, ressaltando-se, por6m, que se 
por um lado houve acrescimos reais no perfo- 
do, por outro lado h^ fortes indicagoes de 
concentragao da renda em favor dos produ- 
tos voltados para exportagao, nos quais 
sobressai a participagao da cana. 
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CONCLUSOES 

A crise de energia no Brasil pode ser cha- 
mada com mais propriedade de situapao pro- 
blem^tica no Balango de Pagamentos. Para 
tal situapao contribuiu prioritariamente a cri- 
se mundial, fortemente configurada a par- 
tir da crise de iiquidez internacional ocor- 
rida em 1971, que parecia estar influenciada 
pelo crescimento sustentado no conjunto 
dos paises de maior peso no com6rcio mun- 
dial e, portanto, pelas poh'ticas expansio- 
nistas seguidas, enquanto que a inadequa<pao 
de sistema monet^rio internacional, por sua 
vez, contribui'a para o seu descredito. A 
partir daf incrementa-se a especulagao tanto 
financeira quanto com as mercadorias, as 
quais tern seus prepos externos elevados, 
gerando pressdes inflacionarias nos pafses 

: importadores das mesmas. 
A abrupta elevapao dos prepos do petro- 

leo, em 1973, no bojo desses acontecimen- 
tos, vem deflagar a crise mundial a partir de 
1974. Entretanto, rapidamente os pai'ses 

: mais desenvolvidos contornam parte dessa 
crise, aumentando os prepos dos manufatu- 
rados e captando os petrodolares. Para o 
Brasil a consequencia e perda h'quida de 
renda, ocorrida na importapao do petroleo 
e dos manufaturados, e a impossibilidade de 
aumentar os prepos de seus produtos expor- 
taveis, em parte devido a prdpria crise. Os 
crescentes aumentos dos prepos reais do pe- 
troleo levaram o Pai's a uma situapao em que, 
hoje, pouco mais da metade das divisas gera- 
das destina-se a paga-lo. Pica claro que o 
problema 6, prioritariamente, substituir pe- 
troleo importado. Entretanto, a solupao em- 
pregada foi a de substituir gasolina consu- 
mida no Pai's por alcool de c^na. Procurava- 
se resolver de certa forma a crise do setor 
agroindustrial canavieiro, que se delineia a 
partir do final de 1974 e infcio de 1975, d 
parte considerapoes de ordem puramente 
economica. Em outras palavras, no im'cio 
dos anos setenta as exportapoes haviam-se 
tornado o elemento mais dinSmico do subse- 
tor canavieiro nacional, elemento este que 
incentivara fortemente a modernizapao, ini- 
ciada por volta da metade da decada anterior. 

A crise neste subsetor da economia, pro- 
vocada pela queda nos prepos do apucar no 
exterior — devida tanto a especulapto com o 
produto, quanto ao encerramento do merca- 
do preferencial no rte-am erica no e recupera- 

pao de certos parques produtores estrangei- 

ros — e simultanea a um movimento de 
modernizapao interno, caracterizado pela 
maior racionalidade e pelos investimentos 
no setor industrial da agroindustria, o que 
gera capacidade ociosa. A partir daf, surgem 
propostas de programas incentivadores da 
produpao de alcool de cana, as quais foram 
consubstanciadas inicialmente pelo Decreto 
75.966 de 11/07/75 — criado explicitamente 
para prover novas perspectivas para o subse- 
tor, tendo em vista as condipdes adversas do 
mercado mundial — e depois pelo Decreto 
76.593 que criou o Programa Nacional do 
Alcool, em novembro de 1975. 0 PNA bus- 
cara atender aos objetivos de substituipao 
de petrdleo, adicionando preocupapoes 
tanto alocativas quanto distributivas. 

A an£lise dos impactos do programa deve- 
ria seguir sem perder de vista esse panorama, 
procurando computar os custos sociais da 
sua adbpao, frente as alternativas de um pro- 

grama de substituipao de petroleo mais 
amplo, capaz de abranger nao so a substitui- 
pao do combustivel destinado a industria 
como a adopao dp criterios de racionalidade 
e expansao nos transportes coletivos e/ou 
programas de implementapao e expansao 
de energia eletrica. 

Quanto aos impactos da expansao da cana 
no Estado de Sao Paulo, no que diz respeito 
a substituipao de culturas a an^lise de- 
monstra o grande peso do efeito-substitui- 
pao dessa expansao nas regioes analisadas. 
Com as estimativas das areas cedidas pelas di- 
versas atividades para esse crescimento, evi- 
denciou-se o maior papel das ^reas de pas- 
tagens, seguido pelas areas com produtos de 
mercado interno e, finalmente, pelas cireas 
com produtos de exportapao. 

Com respeito I intensidade de substitui- 
pao, na regiao de Campinas 60,57% da area 
expandida com cana foram cedidos pelas 
areas de pastagens, 21,22% pelos produtos 
de exportapao (algodao) e 18,21% pelos pro- 
dutos de mercado interno; na regiao de 
Bauru/Manlia as pastagens cederam 71,30% 
para a area de expansao de cana-de-apucar, 
enquanto que os produtos de mercado inter- 

no cederam 19,94% e os produtos de exporta- 
pao 8,76%. Na regiao de Ribeirao Preto, as 
pastagens cederam 63,94%, as cireas com 
produtos de mercado interno 32,23%, e 

as com produtos de exportapao 3,83%, para 
a area total de expansao da cana. 
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Relativamente ci mao-de-obraf detectou-se 
que, em bora o resultado h'quido, no perfodo 
considerado, seja a absorpao de mao-de-obra 
nas regioes de Campinas e Ribeirao Preto e 
liberapao de mao-de-obra na regiao de Bau- 
ru/Marflia, esse process© de absorpao e/ou li- 
berapao foi acompanhado por urn aumento 
de sazonatidade da ocupapao dessa mao-de- 
obra. Esse aumento reflete, em parte, a ex- 
pansao da cultura de cana-de-apucar peias ca- 
ractensticas de ocupapao do fator por essa 
cultura e tamWm pela substituipao das cul- 
tures que o empregavam nos perfodos da en- 
tressafra de cana. 

No caso dos impactos sobre a estrutura 
fundiciria, ja historicamente concentrada na 
cultura canavieira, as evidencias encontradas 
parecem . mostrar a intensificapao dessa con- 
centrapao, salientando-se o carater detona- 
dor que os incentivos do PNA tiveram neste 
process©. Virios fatores concorrem para o 
fenomeno: a incorporapao de novas tecnicas, 
internalizadas em primeiro lugar nas usinas 
e grandes fornecedores particularmente, dife- 
renpas nos tratos culturais entre este grupo e 
os pequenos e mfedios fornecedores — o que 
se reflete em maior produtividade daqueies 
— al6m de ganhos advindos da compra de 
grandes quantidades de insumos em funpSfo 
das maiores escalas de produpao. Al£m disso, 
a existencia de estoque de tecnologia dispo- 
nivel — colheitadeiras principalmente — e a 
possibilidade de incorporapao de novas terras 
tamb^m colaboraram para o acionamento 
dessa concentrapao fundiaria. 

Da estimativa da variapao de renda 
Ifquida por DIRA, observaram-se ganhos 
positives para Campinas e Ribeirao Preto, 
contra resultados negatives para Bauru/ 
IV^rflia. Estes ultimos, entretanto, refletem 
as mcis condipdes climdticas registradas em 
1979. Nas duas primeiras DIRAs houve 
ganho real de renda entre 1974 e 1979; as 
atividades que tiveram acr^scimo de Srea fo- 
ram, em Campinas, a soja, o caf6, a laranja 
e principalmente a cana, com participapao 

de 95% na renda total gerada; em Ribeirao 
Preto, as atividades que tiveram acr^scimo de 
area contribuiram com 99% no ganho de 
renda e foram: amendoim, soja, caf6, laranja 
e principalmente cana. 

Como resultado desta an£lise, evidencia-se 
o carter conflitante da poh'tica agrfcola vol- 
tada para a alimentapao e a solupao proposta 
para o programa energ^tico, principalmente 
quanto & substituipao de culturas de merca- 
do interno. Outros aspectos conflitantes do 
programa dizem respeito ao aumento da sa- 
zonalidade da ocupapao da mao-de-obra e ao 
acirramento da concentrapao fundiciria e a 
consequente intensificapao da disparidade da 
renda em desacordo com alguns dos objeti- 
vos do programa. 

Cabe salientar que solupdes para os pro- 
blemas sociais advindos da expansao de siste- 
mas monocultures, do tipo da cana-de-apu- 
car, tomada como alternativa para resoiver o 
problema energetic© que o Pai's enfrenta, de- 
veriam ser amplamente discutidos por todos 
os setores envolvidos. 

A tftulo de sugestoes para futuros traba- 
Ihos, poder-se-ia, a partir da constatapao de 
que os sistemas, nas tres regioes considera- 
das, estao em movimento de contrapao, es- 
tender a analise dessa tendencia para todas as 
regioes e para sistemas mais amplos, e, na 
medida do possi'vel, tentar explica-la em 
todos os seus componentes. Na tentativa de 
enumer5-los, poder-se-ia citar o crescimento 
das cireas com reflorestamento no perfodo, 
em descanso ou a tftulo de reserva de valor, 
ou mesmo considerapoes a respeito da frorv 
teira agrfcola e expulsao para regioes circl^n- 
vizinhas ao Estado, das culturas e atividades 
menos lucrativas do ponto de vista econo- 
mico. Outra sugestao diz respeito a andlise 
de fontes alternativas de energia vis-a-vis a 
produpao de dlcool de cana, objetivando 
computo de custos/beneffcios sociais, 
incluindo analises comparativas das minides- 
tilarias frente ds destilarias anexas e auto- 
nomas. 

refer£ncias bibliogrAficas 

BESSA JR., A. de A. eta/ii Estimativa de 
custos operacionais e coeficientes t6c- 
nicos das principais explorapoes agro- 
pecuarias, Estado de SSo Paulo, 1979/ 

80. InformaQdes Econdmicas. Sao Pau- 
lo, 9(7)17-114, jul. 1979. 

BRASIL. Secretaria do Planejamento da Pre- 
sidencia da Republica. Conselho Na- 

81 



PROALCOOL E AGR1CULTURA 

cional de Pesquisa. vAug/waa fewo/d- 

gica do ilcool etdico. Brasilia, 1979. 

CANGEGLIERO, L F B. Cana-de-a(?ucar: 

demanda externa aciona a produipcfo. 

Conjuntura Econdmica, Rio de Janei- 

; ro, 28 (7): 151-^54, jul, 1974. 

CO Mite INTERAMERICANO DE DESEN- 

VOLVIMENTO AG RICO LA. Posse e 
uso da terra e desen vofvimen to socio 

econdmico do setor agrfcofa. Washing- 

ton, D.C., Uniao Panamericana, 1966. 

649p. t; 

GOUTINHO, Luciano G: & BELLUZZO, L. 

G. de Mello. O desenvolvimento do ca- 

pitalismo avanpado e a reorganizapao 
da economia mundial no p6s-guerra. 

Estudos CEBRAP, Sao Paulo, 23: 5-31, 

jan.Tmar. 1979. 

GEBARA, J. J. 0 process© de f^gocitose em 

uma regiao canavieira. Cient/fica, Ja- 
^ boticabal, 6 (1) :,11-20,1978. 

LACER DA, G. V. O programa nacional do 

\ i i afcool e sua importancia na impfemen- 
> taqao da poh'ttca econdmico-social do 

Pats, s.n.t. (Palestra da ADESG, M.G., 

abr. 1978)/ 

MARTIN, Nelsdh Batista et alii: Estudos pa- 

ra o p/anejamento do desenvolvimento 

agrfcofa do Estado de Sao PaufO. Sao 

Paulo, Secretaria da Agricultura, IEA, 

, s.d. (no preloK i r .. •. 

MATSUNAGA, M. et alii.; Metpdologia de 

custo de produpao utilizada pelo IEA. 

Agricultura em Sao Paulo; 23 (1): 

123-139,1976. 1 ' ' 

MELLO, N. T. C. & ARRUDA, S. T Anafise 

compefativa de custos de produqao e 

renda da cuttura da cana-de-agucar, re- 

gioes de Ribeirao Pre to, Ja boticabal e 

Piracicaba, ano agrfcofa 1975/76. Sao 

> Paulo, Secretaria da Agricuitura, IEA, 

^ 1976. (mimeo). ^ . f 

PAIS pagou US$ 3,7 bilhoes de juros. O Es- 

tado de Sao Paulo, Sao Paulo, 4 mar. 

1980. 

PRADO JR., Caio. Histdria economica do 

Brasil. 14. ed. Sao Paulo, Brasiliense, 

1974.,, ,o 

PROGNdSTICO; 79/80, Sao Paulo, Secre- 

taria da Agricultura e Abastecimento, 

IEA, 1979. v. 6. 

SAO PAULO. Secretaria da Agricultura. 

Zoneamento agrfco/a do Estado de 

Sao Paulo. Sao Paulo, 1974. 

  CAT I. Areas com possi- 

bi/idades de expansao das cu/turas de 

cana-de-agucar e da mandioca para 

produgao de afcool combustfvef no Es- 

x < v jtado de Sao Paulo. Campinas, 1976. 

SAO PAULO. Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento. FEA. Colheita mecani- 

ca da cana-de-agucar e suas perspecti- 

vas. Sao Paulo, s.d. (trabalho em fase 

de preparapao): 

SAO PAULO. Secretaria da Industria, Co- 

" ' mercio, Ciencia eTecnologia. Rezonea- 

mento das areas para impfantagao de 

a/coo/; subsTdios para o Estado de Sao 

Paulo, 1979/81. Sao Paulo, 1979.u 

SINGER, P. As contradipoes do milagre. Es- 

■ ... tudos CEBRAP,i Sao Paulo, 6: 67-77, 

out.-dez. 1973. 

SZMRCSANYI, T. Oplanejamento da agroin- 

" dustrfa canavieira do1 Brasil: 1930-75. 
; • Sao Paulo, Hucitec, 1979. 

ZOGKUN, M. H. G, A expansao da soja no 

Brasil: alguns aspectos da produpao. 

'-Sao .Paulo, FEA/USP, 1978. 228p. 
! .(Tese - M. S.).„r ' ^ ^ 

82 


	Estudos_econ_v-11_n-especial_1981

