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INTRODUQAO 

Os recentes impasses vividos pela CESP — 

Companhia Energ6tica de Sao Paulo — na 

tentativa de definir um novo programa ener- 

getic©, face a plena utilizagao do potencial 

hidraulico na area do Estado de Sao Paulo, 

revelam o aspect© institucional da atual crise 

energetica. Isto significa que, alem dos 

determinantes economicos e tecnologicos en- 

volvendo o quadro de oferta e demanda 

energetica, existe uma dimensao polftico- 

institucional que condiciona fortemente a 

evolugao do setor energetico brasileiro. 

A dinamica das empresas estatais encar- 

regadas do fornecimento dos diferentes ener- 

geticos, aliada ao context© da definigao das 

* Este trabalho esta baseado na Dissertapao de 
Mestrado apresentada pelo autor ao Departe- 
mento de Economia da UNICAMP, em 1980. 
Contou o apoio do Programa Regional de De- 
senvolvimento Cientifico e Tecnologico da 
OEA (PRDCT/OEA), atrav6s de Convenio com 
o CNPq. A analise e as conclusoes apresenta- 
das sao de responsabilidade exclusiva do autor. 

** Do Departamento de Economia da PUC/SP. 

respectivas poli'ticas setoriais, impoe para- 

metros decisivos para reformulapao imedia- 

ta do balanpo energetico nacional. 

Resolvemos orientar nossa analise para 

um estudo de caso centralizado na CESP, 

face a importancia adquirida pela empresa 

durante a decada dos 70, quando chegou 

a possuir cerca de 30% da capacidade gera- 

dora de energia eletrica instalada no Pai's. 

Ao mesmo tempo em que esta conces- 

sionaria se consolidava como uma grande 

empresa estatal, resolveu propor a produqao 

e utilizapao de uma alternativa energetica — 

o metanol (alcool meti'lico), oriundo do 
campo da biomassa vegetal —, dispondo-se a 

penetrar no campo da agricultura energeti- 

ca, area bastante especializada e exclufda da 

atuapao tradicional da empresa. 

Tal decisao, alem de efetivamente con- 

tribuir para o estudo e debate das alternati- 

vas a serem impulsionadas face ao agravamen 

to da crise energetica, poderia revelar tambem 

inedito dinamismo e autonomia empresa- 

rial suficiente para descartar a ideia de que a 

CESP tenha sido uma simples concession^ria 

de explorapao dos servigos de energia eletri- 

ca no Estado de Sao Paulo. 

ESTUDOS ECONOMICOS NP ESPECIAL (123-135) SET 1981 



CESP 

A discussao sugerida neste trabalho tem 

como pano de fundo a problem^tica da em- 

presa estatal no BrasiL especialmente a ques- 

tao referente a autonomia dessas empresas, 

isto e, se tais institui^oes sao sujeito ou obje- 

to da respectiva poiitica economica setorial. 

Em relapao a CESP; ha a particularidade de 

a empresa ser controlada por um Governo 

Estadual, em um contexto de extrema fede- 

ralizapao das poh'ticas economicas e dos 

recursos tributarios. 
A transformapao da CESP em Companhia 

Energetica ocorreu durante a segunda meta- 

de da d^cada dos 70, quando o agravamento 

da crise energ6tica e economica, ref letindo-se 

fortemente na desacelera<pao e oscilagao da 

produpao industrial, recrudescimento do 

processo inflacionario e nos desequilfbrios jd 

cronicos do balango de pagamentos, acabou 

por restringir sensivelmente a autonomia das 

empresas estatais. Esta restripao salta a vista 

quando as condipoes de efetiva flexibilidade 

e relativa autonomia vigentes durante o 

pen'odo de auge economico em 1968-1973 

sao comparadas as atuais. 

Queremos advertir que nao analisaremos a 

polftica energetica enquanto tal; destacare- 

mos, apenas, os aspectos que se relacionam 

mais diretamente com o nosso objeto de 

aneiise: os dilemas da evolupao de uma 

empresa do setor energ6tico C). Para tanto, 

inicialmente ressaltaremos os aspectos insti- 

tucionais mais marcantes da evolupao do 

setor de energia eletrica e, em seguida, entra- 

remos no corpo da analise, efetuada nas se- 

poes 2 e 3, nas quais tentamos captar, respec- 

tivamente, as principais questoes referentes 

ao auge e aos iimites da expansao da CESP. 

1. CARACTERISTICAS GERAIS DA 

E VOLUQAO DO SETOR DE ENERGIA 

ELETRICA BRASILEIRO 

Como infra-estrutura de um processo de 

OlPara uma aprecia^ao da evolupSfo da polftica 
energetica referente a erea de energia nao con- 
vencional consultar FONSECA, Marcos G. & 
FONSECA, Eduardo G. Institucional Cons- 
traints to the Development of Non-Conventio- 
nal Sources of Energy in Brazil, 1981. 

industrializapao retardatiria — ocorrido no 

meado do seculo XX —, o setor energ6tico 

a se implantar no Brasil requeria plantas de 

grandes dimensoes relativas, a fim de operar 

sob razo^veis economias de escala. A inexis- 

tencia de uma centralizapao financeira pri- 

vativa de capitais, em uma economia que 

recentemente abandonara seu carater agra- 

rio-mercantil-exportador, obrigou o Esta- 

do a levar adiante a constituipao da infra- 

estrutura pesada da economia, em especial 

do setor energetico. 

A estruturapao do setor energetico a 

partir do meado da d^cada dos 50 seguiu 

as linhas gerais do desenvolvimento do setor 

energetico dos-pai'ses capitaiistas industriali- 

zados, conformando mercados fortemente 

segmentados, especialmente em relapao aos 

combustfveis fosseis (basicamente petroleo, 

no Brasil) e a energia eletrica. 

O surgimento do setor estatal, na ^rea de 

energia eletrica, ocorreu de maneira bem dis- 

tinta da constituipao dos outros segmentos 

produtivos do Estado: petroleo, siderurgia e 

miherapao. A parcela mais significative da 

produpao de energia eletrica no Brasil, desde 

o imcio do seculo, je se encontrava sob con- 

trole direto de capital estrangeiro (Light e 

Bond and Share), enquanto as demais areas 

(petroleo e siderurgia, por exemplo) estavam 

"vazias", havendo a necessidade de iniciar 

sua impiantapao. Aiem deste fato, o processo 

de tomada de decisao quanto a interven- 

pao estatal em cada um desses setores foi v|a- 

bilizado por um delicado equilfbrio de for- 

pas e por uma combinapao bastante pluralis- 

ta de interesses. 

A gerapao de energia hidroeietrica no Bra- 

sil implantou-se a base de processos muito 

intensos em capital, provocando altos coefi- 

cientes da relapao capita I/produto, caracterfs- 

ticos dessa atividade industrial. As conces- 

sionarias estatais que viabilizaram a constru- 

pao das grandes usinas hidroeletricas, nos 

ultimos 25 anos, tornaram-se importantes 

nucleos articuladores da acumulapao real de 

capital, consubstanciada como pdlo de 

expansao da infra-estrutura de base para a 

oferta de energia eletrica. O sucesso dessa 

articulapao esteve vinculado a um complex^ 

124 



Mcircio Wohlers de Almeida 

arranjo entre os principals autores do proces- 

so, no qual se destacam, al6m da agencia nor- 

mativa (DNAEE - Departamento Nacional 

de Aguas e Energia EI6trica), os seguintes 

agentes: 

1. agencia estatal centralizadora (Eletrobr^s, 

a partir de 1961); 

2. concessioncirias dos servipos de energia 

eletrica; 

3. empreiteiras de construpao civil pesada; 

4. empresas fornecedoras de equipamento 
eletromecanico; 

5. empresas de engenharia e consultoria; 

6. agencias de financiamento. 
Estes atores forjaram, a partir do final da 

decada dos 50, um poderoso bloco susten- 

tado por uma serie de demandas intercru- 

zadas ao m'vel produtivo, e . ao mesmo tem- 

po, conformaram, ao m'vel superestrutural, 

um arcabougo poh'tico-institucional bastante 

agil e eficiente para validar a continuidade 

do processo. 

^ importante ressaltar que o referido blo- 

co Integra um pacto maior, que define o 

padrao de industriaiizatpao brasileiro, no qual 

se articulam os interesses da grande engenha- 

ria nacional com amplas frapoes do capital 

industrial nacional e estrangeiro^ Uma 

vez definido esse pacto, sao automaticamen- 

te estabeiecidos os limites da autonomia 

empresarial do Estado, ou mesmo o "ra\o de 

manobra" do Estado. Isto significa que esta 

delimitado o campo poh'tico-economico no 

qual se circunscreve a apao das empresas esta- 

tais de energia eletrica, pois, para efeito des- 

te estudo, 6 importante observar que "tais 

pactos nao determinam a decisao polftico- 

economica; fixam os limites de manobra, o 

espapo onde a decisao e viavel. Em uma fase 

cfclica descendente, obviamente, este 

espapo se estreita" ^ 

Quanto a evolupao do setor de energia 

eletrica brasileiro, desde o pos-guerra at6 o 

final dos anos 70, podemos claramente dis- 

(2) Ver LESSA, Carlos. A Estrat6gia de Desenvolvi- 
mento /P74-7575—Sonho e.Fracasso. 

(3) tdem. Ibidem, p. 144. 

tinguir tres mementos decisivos, nos quais se 

verificaram grandes inflexoes estruturais, 

com mudanpa ou aparecimento de novos 

agentes responsciveis pelo desempenho global 

do setor de energia el6trica. 

0 primeiro destes momentos e o de cons- 

tituigao e implantagao do segmento estatal 

produtivo do setor de energia eletrica 

(d6cada dos 50). Face ao desinteresse do 

capital estrangeiro em continuar a expandir 

a area de gerapao, o Estado assume a cons- 

trupao de grandes usinas hidroeletricas, reser- 

vando a cirea de distribuipao, em geral mais 

lucrativa e apropriada ao capital privado. 

Os principals instrumentos financeiros 

(IUEE — Imposto Unico Sobre Energia 

Eletrica) e institucionais (Eletrobras e Piano 

Nacional de Eletrificapao) sao propostos em 

1954, ao final da segunda administrapao 

Vargas, sendo aprovada, apenas, a criapao 

dos meios financeiros. A intervenpao estatal, 

a fim de se viabilizar rapidamente, procurou 

envolver todas as esferas do setor publico, 

em particular alguns governos estaduais, para 

os quais os pianos de eletrificapao jci eram 

uma realidade (Minas Gerais, Sao Paulo 

e Rio Grande do Sul). Consolida-se nesse 

perfodo a divisao de trabalho na industria de 

energia eletrica, pela qual o Estado assume a 

area de gerapao de energia eletrica, e sao for- 

madas, entre outras concessionarias estatais, 

as principais empresas publicas paulistas 

antecessoras da CESP: USELPA (1953), para 

atuar no rio Paranapanema, CHERP (1955), 

no rio Pardo e Tiete e CELUSA (1961), no 

rio Paranci. 

0 segundo momento decisive na evolupao 

do setor e o de reafirmagao e consolidagao 

da sua estrutura (1963-1966). Nesse pen'odo 

ocorre a primeira experiencia de efetivo pla- 

nejamento setorial, com a realizapao do 

CANAMBRA (Consbrcio Canadense-Ameri- 

cano de Consultoria de Projetos), no qual fo- 

ram definidos e negociados os pianos de 

expansao das principais concessionarias, for- 

talecidas com uma generosa reformulapao 

tarif^ria no meado de 1964. No im'cio dos 

anos 60 foram criados o Ministerio das Minas 

e Energia (MME) e a Eletrobras, a qual 

foi-se aparelhando para desempenhar o papel 
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de "holding" setorial, agente planejador e 

banco de investimento setorial. A partir 

desse moment© h£ uma fundamental redefi- 

nipao dos padrdes de financiamento das con- 

cessioncirias. At6 essa 6poca predominavam 

os recursos de origem fiscal e tributaria co- 

mo, por exemplo, o IDEE, que era repas- 

sado as empresas, e os recursos oriundos das 

agencias internacionais de desenvolvimento 

(BID, BIRD etc.). Ap6s a mencionada refor- 

mulapao tarifaria e a propria Reforma Tri- 

butaria Nacional de 1966, as concession^rias 

passaram a contar com razoavel parcela de 

autofinancianoento, uma vez que jci come- 

pavam a entrar em funcionamento suas 

unidades produtivas. Passaram tambem a 

utilizar largamente financiamentos exter- 

nos, os quais posteriormente chegaram, 
inclusive, a servir de compensaipao para a 

forte compressao tarifaria, a que as empre- 

sas estiveram sujeitas no perfodo 1975- 
1980. 

O terceiro memento importante da evolu- 

<pao do setor § o de centralizaqao e imposi- 

Qdes extra-setoriais, no pen'odo de 1973- 

1975. Foram, nessa epoca, tomadas as deci- 

soes Wsicas que condicionaram a problem^- 

tica atual do setor de energia eletrica. Conso- 

lida-se, por um lado, a centra I iza<pao setorial, 

na medida em que a Eletrobr^s ja se havia 

aparelhado plenamente para desempenhar o 

seu papel de "holding" setorial, inclusive 

com seu poder de acumula<?ao bastante re- 

forpado, desde o meado de 1971, com a ins- 

tituipao da Quota de Reversao devida por ca- 

da concessiondria de energia eletrica do Pai's; 

mas, por outro lado a propria expansao ffsi- 

ca do setor hidroeletrico havia chegado a tal 

ponto que transformara a problematica de 

energia eletrica em questao de ambito nacio- 

nal. 

O acordo de Itaipu, de meado de 1973, 

envolvendo claramente estratdgias geopolf- 

ticas, ilustra essa nova fase;foi definida uma 

reserva de mercado para a energia a ser gera- 

da em Itaipu, limitando a expansao de qual- 

quer outra concessiondria, em particular a 

CESP Por sua vez, a prbpna dimensao das 

concessionarias iria torna-las alvo da poh'tica 

economica, em particular na determinapao 

dos nfveis de tarifa, investimentos e endivi- 

damento externo. Em seguida, a definipao 

do Programa Nuclear, por meio da criapao da 

Nuclebrds, em 1974, e do Acordo Nuclear 

Brasil-Alemanha, em 1975, fez emergir uma 

nova agencia estatal, no setor de energia ele- 

trica, cujos condicionantes extra-energeticos, 

tais como relapoes externas, geopolftica, es- 

tratdgia militar, processos tecnologicos etc., 

sao determinantes. A Eletrobrds deixou de 

possuir a hegemonia absoluta no setor, so- 

frendo tambdm os efeitos de ter divulgado a 

reestimativa ampliada do potencial hidroele- 

trico nacional, apenas no final da ddcada dos 

70. Finalmente, a continuidade da crise ener- 

gdtica deu um cardter nacional a problemdti- 

ca da energia no Brasil, limitando o espapo 

de atuapao da "holding" Eletrobras e mesmo 

da Petrobras. 

2. ASPECTOS DA EVOLUQAO DA CESP 

A CESP, desde sua formapao, ao final de 

1966, quando foi constitui'da como Centrais 

Eldtricas de Sao Paulo, dava continuidade 

aos projetos anteriormente desenvolvidos pe- 

las antigas concessionarias estaduais que se 

fundiram. Em particular, no im'cio da ddcada 

dos 70, destacava-se a construpao das maio- 

res usinas hidroeletricas da epoca, a saber, 

Jupia (1.400 MW) e llha Solteira (3.200 MW), 

ambas no rio Parana, e dos respectivos siste- 

mas de transmissao, a fim de interliga-los 

com o sistema Light, em Sao Paulo. Esse vi- 

goroso programa de obras fez com que a em- 

presa passasse a responder por cerca de um 

terpo do total dos investimentos feitos pelo 

setor de energia eletrica do Pai's, no pen'odo 

1968-1972. 

O alto valor desses investimentos indica 

que, nesse pen'odo, a companhia havia-se 

transformado em um demandante especial 

de equipamentos eletromecanicos pesados 

(grandes geradores e transformadores, com- 

portas etc.) e de servigos de construpao civil 

pesada (construpao de barragens, casas de 

forpa etc.). A medida que a empresa progra- 

mava vultosos investimentos de longo prazo, 

escalonados no tempo, tais encomendas ga- 

nhavam importancia vital para a sustentapao 
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do ritmo de atividades de uma parte signifi- 

cativa dos setores de bens de capital (ramo 

eletromecanico) c constru^ao civil pesada. A 

CESP atingia, integralmente, sua maturidade 

inserindo-se plenamente no bloco industriali- 

zante anteriormente definido. 

Conformepodemosobservar pela tabela 1, 

o fihanciamento desse programa esteve apoia- 

do, inicialmente, nos recursos do Tesouro 

Estadual, os quais, gradualmente, foram de- 

caindo, a medida que aumentavam os re- 

cursos proprios, advindos do aumento da 

venda de energia eletrica e, principalmente, 

os emprestimos e financiamentos, em sua 

maior parte de origem externa. 0 grande 

aumento na geragao interna de recursos, a 

partir de 1974, ocorreu em fun(?ao da gra- 

dativa entrada em opera(?ao das 20 unidades 

geradoras da usina hidroeletrica de llha Sol- 

teira, com cerca de 160MW cada uma. Ao 

final do pen'odo, os recursos proprios da em- 

presa respondiam por cerca de 60% do total 

das fontes de recursos da CESP, propiciando 

uma razocivel autonomia financeira a em- 

presa. 

0 que, no entanto, garantiu decisivamen- 

te a expansao, gra(?as ao seu volume e con- 

tinuidade, foi o "aporte" de recursos obtidos 

com emprestimos e financiamentos. Pode- 

mos verificar pela tabela 1 que este item pra- 

ticamente representou cerca de 40% dos re- 

cursos obtidos pela CESPao longo do pen'o- 

do, particularmente apos 1968. A maior par- 

te desses financiamentos era de origem exter- 

na, haja vista que, do total das di'vidas das 

empresas, ao final de 1979, cerca de 77% 

eram representadas por emprestimos e finan- 

ciamentos obtidos no exterior^4). 

Vale a pena ressaltar que as principais 

concessionarias de energia eletrica aproveita- 
ram amplamente as condipoes favordveis do 

mercado financeiro internacional durante 

boa parte da d^cada dos 70, em particular 

do mercado de euromoedas. As encomendas 

de grandes equipamentos eletromecanicos a 

(4) Ver ALMEIDA, Marcio W. Estado e Energia 
Eletrica em Sao Paulo: CESP, urn estudo de 
caso, 1980. 

fabricantes internacionais, o risco pratica- 

mente nulo da atividade do setor de energia 

eletrica brasileiro, e posteriormente a com- 

pressao tarifaria (imposta pelas autoridades 

governamentais) durante a 2? metade da d6- 
cada dos 70, foram fatores que, adicional- 

mente, incentivaram a busca de recursos ex- 

ternos por parte das principais concessiona- 

rias. Em 1975, a di'vida externa do conjun- 

to do setor energia eletrica representava 

12% da di'vida externa brasileira; a CESP 

sozinha responsabilizava-se por 30% do en- 

dividamento externo do setor de energia ele- 

trica, a essa epoca. 

Esta capacidade propria de endividamen- 

to, aliada aos crescentes recursos advindos 

da receita de venda de energia, traduziu-se, 

igualmente, em uma elevada capacidade de 

investimento da empresa. Nessa 6poca, a 

CESP capacitou-se para possuir uma razo^- 

vel autonomia financeira e gerencial, o que 

Ihe permitiu conduzir empreendimentos de 

forma independente, sem sofrer interferen- 

cias externas de monta. 

Durante esse pen'odo expansive — o im'- 

cio dos anos 70 — percebe-se que a CEP pos- 

sui'a uma dinamica fundamentalmente inter- 

na de expansao, a qual nao entrava em con- 

flito com a poh'tica setorial de energia eletri- 

ca, crescentemente centralizada ao m'vel da 

Eletrobras. Ou seja, as definipoes tomadas a 

epoca do CANAMBRA, em 1963-1966, pro- 

piciaram um horizonte de expansao, que ge- 

rou os ''anos de ouro" de grandes obras da 

CESP. 

No entanto, ao mesmo tempo em que a 

empresa se movimentava com enorme desen- 

voltura em sua area tradicional, administran- 

do a construpao de grandes projetos hi- 

droeletricos, vislumbrava, no im'cio da d6ca- 

da dos 70, um obstaculo, praticamente fatal, 

a continuidade dessa expansao. A CESP 

antevia que ao final da decada estariam pra- 

ticamente esgotados os grandes recursos hf- 

dricos do Estado de Sao Paulo e sua ^rea ju- 

n'dica de atuapao no campo da energia ele- 

trica restringia-se as fronteiras internas do 

Estado. Restava a CESP, de maneira signi- 

ficativa aqueia epoca, apenas o aproveita- 

mento de Capivara (640 MW), no rio Para- 
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napanema, e de Agua Vermelha (1.300 MW), 

no rio Grande, os quais estavam prestes a 

serem iniciados. Os ultlmos potenciais signi- 

ficatlvos, situados no Pontal do Parana- 

panema, ainda nao Ihe haviam sido conce- 

didos. A empresa, entao, tentou participar 

da explorapao de empreendimentos situados 

fora de Sao Paulo, que tivessem a finalidade 

de abastecer a demanda locaiizada neste es- 

tado. 

Assim, a CESP tentou lanpar-se a constru- 

pao da usina hidroeletrica de llha Grande, no 

rio Parang, a jusante de Jupia, entre os Es- 

tados do Parana e Mato Grosso. Era um 

empreendimento ainda recomendado pela 

CANAMBRA, excepcionalmente eficiente, 

com baixo custo unitario e isento de proble- 

mas internacionais, em especial com o Para- 

guai. A empresa pretendeu ainda ter alguma 

forma de participapao no esquema a ser es- 

truturado para a explorapao do gigantesco 

aproveitamento de Sete Quedas, posterior- 

mente fixado em Itaipu (12.600 MW). Havia 

a possibilidade de ser formado um consorcio 

de concession^rias para explorar o aproveita- 

mento de Itaipu, hipotese pouco prov^vel, 

mas tecnicamente viavel. No entanto, ambas 

as tentativas foram infrutfferas. 

Finalmente, no meado de 1973, tomou-se 

uma decisao historica na evolupao do setor 

de energia eletrica brasileiro. Criou-se uma 

entidade binacional (Itaipu Binacional) para 

explorar o empreendimento Itaipu e ao mes- 

mo tempo promulgou-se a lei n0 5.899, de 

05/06/73, dispondo sobre a aquisipao da 

energia a ser gerada pela usina. Por interm6- 

dio desse diploma legal (chamado de "Lei de 

Itaipu"), estabeleceu-se uma nova orienta- 

(?ao quanto a concessao ou autorizapao de 

novas instalapoes geradoras ou de transmis- 

sao em alta tensao no sul e sudeste do Pai's. 

Em primeiro lugar, determinava-se que a to- 

talidade da energia a ser gerada seria adquiri- 

da pelas empresas subsidiarias da EletrobrSs, 

Furnas e Eletrosul, para posterior revenda a 

outras concessioncirias distribuidoras, e, em 

segundo lugar, fixava-se uma reserva de mer- 

cado para a energia de Itaipu, adiando sine 

die a autorizapao da construpao de novas usi- 

nas em sua area de influencia (sul e sudeste). 

Complementando esta nova diretriz, indi- 

cou-se que a distribui9ao de energia, em ca- 

da estado da federapao, deveria ficar a cargo 

das concessionirias controladas pelos respec- 

tivos governos estaduais, que deveriam absor- 

ver progress!vamente os servipos de distribui- 

pao existentes nas respectivas ^reas. Preten- 

dia-se compensar a perda de gerapao das em- 

presas estaduais com a provavel entrega da 

distribuipao direta da energia eletrica as con- 

cession^rias. Coerente com essa nova orien- 

tapao, em 1975 a CESP absorveria a Com- 

panhia Paulista de Forpa e Luz (CPFL), 

porem sem a usina de Peixoto (Mascarenhas 

de Morais), que ficava com Furnas. Quan- 

to a eventual absorpao da Light, face a se- 

cular presenpa desta concession^ria estran- 

geira no Brasil, a questao era muito mais de- 

licada, e foi resolvida apenas ao final de 

1979, quando foi comprada pela Eletrobras. 

A partir de entao a CESP riao consegue 

licenpa para novas construpoes, e apenas 

obtem concessao para os empreendimentos 

do Pontal do Paranapanema (Porto Prima- 

vera, no rio Parana, com 1.800 MW; Taqua- 

rupu, com 500 MW e Rosana, com 320 MW, 

no rio Paranapanema). Esta autorizapao 

ocorreu em uma conjuntura bastante grave 

quanto ao fornecimento de energia eletrica 

no sul do Pafs, quando, face a uma alarman- 

te seca ocorrida nessa regiao, seu abasteci- 

mento ficou seriamente comprometido e foi 

socorrido por intermedio da CESP. 

A situapao da empresa era, entao, para- 

doxal: havia um incremento crescente em 

suas margens de autofinanciamento, uma 

administrapao empresarial eficiente, atuan- 

do segundo os moldes da racionalidade pri- 

vada, e um bloqueio de sua expansao na area 

tradicional^. 

A indefinipao dos rumos da empresa. 

(5) A maturagao dos principals empreendimentos 
da empresa incrementava extraordinariamente 
a receita propria da CESP, amptiando as djspo- 
nibilidades de capital de giro, que poderiam 
apoiar a apao empresarial em novas cireas. Obser- 
va-se, pela tabela 1, que a relapao recursos pr6- 
prios/investimentos da CESP subiu bastante, 
saltando de 29%, em 1972, para 79%, em 1977. 
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frente a constru(?ao de novas usinas, acabou 

por refletir-se na composi(pao da terceira 

diretoria da CESP, designada para o pen'odo 

1975-1979, na qual deixaram de estar pre- 

sentes algumas figuras historicas, ligadas aos 

programas de grandes obras hidroel6tricas 

em Sao Paulo, tais como o ex-governador 

Lucas Noguelra Garcez e o engenheiro Fran- 

cisco Lima de Souza Dias Filho. 

A continuidade da crise energetica ao de- 

correrem os anos 70 deixava uma unica linha 

de expansao, na area de energia el6trica, coe- 

rente com o pensamento oficial do planeja- 

mento energetic© da epoca: a alternativa nu- 

clear. Embora o programa nuclear estivesse, 

desde 1969, rigidamente ligado a esfera fede- 

ral, com a indid^ao de Furnas para adminis- 

trar a construgao de Angra I, a posterior assi- 

natura, em meado de 1975, do Acordo Nu- 

clear Brasil-Alemanha, programando a cons- 

trupao de mais oito usinas nucleares, estimu- 

lou a CESP a reivindicar sua participagao 

neste ramo. O Relatbrio Anual da CESP, de 

1975, indicava que a empresa estava provi- 

denciando os "estudos de localizapao, no 

Estado de Sao Paulo, de centrais nucleares 

de grande porte". Como a empresa Furnas 

tivesse, igualmente, sido incumbida de admi- 

nistrar as primeiras centrais do Acordo (An- 

gra II e Ml), estabelecendo definitivamente a 
federalizapao do programa, e como somasse 

a isso o fato de a area de energia nuclear ha- 

ver-se tornado particularmente cn'tica, tanto 

ao nfvel imediato (problemas relatives a fun- 

dadoes, atrasos, alto custo relative ao kW nu- 

clear etc.) como ao nfvel mais geral, face ao 

amplo questionamento da oportunidade e 

objetivos do Acordo, a CESP nao mais for- 

neceu demonstradoes pCiblicas de suas pre- 

tensoes na area nuclear. 
Finalmente, em outubro de 1977, a CESP 

tomou uma ousada decisao, capaz de estabe- 

lecer os fundamentos legais de uma nova eta- 

pa expansionista: transformou-se em Compa- 

nhia Energetica, alterando seus estatutos so- 

ciais, onde alem dos antigos objetivos foi in- 

serido o "estudo, projeto, execudao de pia- 

nos e programas de pesquisa < e desenvolvi- 

mento de novas fontes de energia, principal- 

mente as renoveveis, diretamente ou em coo- 

peradao com outras entidades" De acordo 

com essa orientadao,foi criada uma Vice-Pre- 

sidencia Divisional de Energia Nao Conven- 

cional, com o mesmo status dos setores trar 

dicionais de uma empresa de energia eletrica, 

tais como construpao, operapao, distribuipao 

etc. 

A transforma(pao da CESP em Companhia 

Energetica inspirou-se no movimento das 

grandes companhias energeticas internacio- 

nais, tanto as petroh'feras, que diversificavam 

sua erea de atuapao frente a crise do petroleo 

(penetrapao nas dreas de energia nuclear, mi- 

neratpao, carvao etc.), como de varias conces- 

sioncirias de energia eletrica nos Estados Uni- 

dos, que estavam adquirindo minas de car- 

vao, ha tentative de 5ntegrarem-se vertical- 

mente, a fim de minimizarem os custos e 

adquirirem maior flexibilidade operacional. 

Ao nfvel interne do Pai's, o fracionamen- 

to da polftica energetica apos 1973, e mes- 

mo a lentidao para criar novos orgaos - haja 

vista que a proposta de criapao da CNE de- 

morou cerca de 5 anos para ser implementa- 

da — propiciou as condipoes para que a 
CESP viesse a transformar-se em Companhia 

Energetica, nao obstante a resistencia inicial 

da Eletrobrcis. 

Imediatamente apos se transformar em 

empresa energetica, a CESP nao demonstrou 

qualquer pretensao de fixar-se em uma nova 

alternativa energetica. Cogitava apenas a pos- 

sibilidade da produpao de hidrogenio a par- 

tir da energia secundaria, para eventual pro- 

dupao de amonia e fertilizantes. Buscava en- 

contrar uma alternativa energetica que pu- 

desse vir a ser demonstrada t^cnica e econo- 

micamente viavej, sem chocar-se com as li- 

nhas de pesquisa de aproveitamento energe- 

tic© desenvolvidas por outras entidades. A 

produpao de hidrogenio, e posterior elabo- 

rapao de amonia, ureia e fertilizantes, acaba- 

ria por se deparar com a linha de atuapao das 
subsidiarias da Petrobras (Petroquisa e poste- 

riormente Petrofertil) e, por sua vez, o eta- 

nol je estava sendo implementado pelo 
Proeicool, ao nfvel federal. Logo no infcio 

de 1978, por6m, sem descuidar da realizapao 

de novos estudos e pesquisas, a CESP, diagnos- 
ticando corretamente o impasse energetic© 
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brasileiro Imediato — concentrado nas incer- 

tezas e no alto prepo da grande componente 

externa da oferta de combustfveis li'quidos - 

resolveu fixar-se priorlfariamente em nova al- 

ternativa energetica: o metanol, produzido a 

partir do eucalipto. Foi entao proposto urn 

projeto de grande porte, a semelhanpa dos 

pianos hidroeletricos anteriores, no sentido 

de instalar uma fabrica de metanol, a partir 

do eucalipto, com capacidade para produzir 

2 mil toneladas por dia (equivalentes a pou- 

co mais de 7.000 barris de petroleo por dia), 

consumindo cerca de 7 mil m3/dia de madei- 

ra. Nessa mesma 6poca, a empresa desenvol- 

via intense esforpo na ^rea internacional, no- 

tadamente nos EUA e Alemanha, a fim de 

conseguir a necessaria tecnologia para a pro- 

du^ao do metanol diretamente a partir da 

madeira, e na escala pretendida. A CESP es- 

timava para esse empreendimento, localizado 

ao lado da usina de Jupia, no rio Tiete, um 

investimento de cerca de 250 milhoes de d6- 

lares. A tftulo de exerci'cio tebrico, nessa 

mesma §poca a CESP divulgou estudos onde 

estimava que, para substituir todo o 6leo 

combustfvel a ser consumido no Brasil, em 

1984, por metanol, bastava construir 65 

bricas desse mesmo porte. 

No entanto, nao obstante a dinamica atua- 

(?ao da empresa, com divulgapao, realizapao 

de palestras e participagao em semineirios so- 

bre energia em quase todo o Pai's, nao foi 

possfvel levar a frente o empreendrmento 

sob a forma inicial concebida. 

3. RESTRIQOES A DIVERSIFICAQAO 

DA CESP NO CAMPO ENERGETICO 

Decorridos ja quatro anos apds transfor- 
mar-se em Companhia Energetica, a CESP 

ainda nao conseguiu fixar claramente uma 

nova fronteira de expansao. 

No im'cio de sua nova fase de atuapao, tu- 

do parecia indicar que a empresa poderia vir 

a transformar-se em um dos primeiros con- 

glomerados energeticos do Pai's. Seu exem- 

plo, inclusive, chegou a ser lembrado pelo 

Ministro do MME como modelo de transfor- 

mapao das concessionarias estaduais de ener- 

gia: alem de permanecer na area de energia 

hidroeietrica convencional, podendo incor- 

porar o acervo paulista da Light e adequar-se 

como intermedieria da transmissao e distri- 

buipao de grandes blocos gerados em outras 

regioes para abastecer o mercado paulista, 

poderia, eventualmente, participar das usinas 

paulistas do Programa Nuclear^; pioneira- 

mente, a CESP dava os primeiros passes para 

levar.adiante o Programa Metanol e, consor- 

ciando-se com o IPT (Institute de Pesquisas 

Tecnologicas) formbu a Paulipetro, definin- 

do um ambicioso programa de explorapao de 

petroleo e/ou gas por meio de contratos de 

risco assinados com a Petrobras e ao m'vel de 

estudos e pesquisas basicas varias outras fon- 

tes estavam (e estao) sendo examinadas pela 

CESP. No entanto, a distancia entre tais in- 

tenpoes e a realidade rapidamente tornou-se 

muito grande para a empresa. 

A constituipao, no final de 1980, de mais 

uma subsidi^ria da Nuclebras, a NUCON 

(Nuclebras Construtora), com responsabili- 

dade exclusiva na construpao de novas cen- 

trais nucleares, tornou muito remotas as pre- 

tensoes da CESP nesse ramo. Por sua vez, na 

area hidroeletrica, o subsistema paulista da 

antiga Light foi comprado da Eletrobras di- 

retamente pelo Governo do Estado, sem a 

participapao efetiva da CESP, criando-se uma 

nova empresa estadual, a Eletropaulo-Eletri- 

cidade de Sao Paulo S/A. E em uma analise 

mais minuciosa observa-se que, no decorrer 

de 1979, a CESP redefiniu drasticamente seu 

programa de metanol. Em vez de produpao 

em massa do metanol, a empresa resolveu 

promover o desenvolvimento tecnologico da 

gaseificapao da madeira, que § a primeira eta- 

pa da produpao do mesmo. Em vez de tor- 

(6) No campo hidroel£trico, ainda poderiamos citar 
a possibilidade de a empresa construir mini-usi- 
nas e/ou usinas reversfveis. No entanto, as pri- 
meiras nao se adequam a estrutura centralizada 
da empresa, e as reversfveis ainda nao tiveram 
sua funpao oficialmente explicitada e regula- 
mentada, embora venham a ser tecnicamente 
recomendciveis na situapao paulista, quando as 
centrais nucleares de Angra dos Reis e Perufbe 
vierem, futurarriente, a funcionar como usinas 
de base. 
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nar-se um fabricante de metanol, a empresa 

estcl-se concentrando no desenvolvlmento 

tecnologico da produgao do g^s de sfntese 

(obtido atraves da gasetficapao da madeira), 

que o passo seguinte para a produpao do 

alcool metflico (sintetizapao) e de tecnoiogia 

conhecida e dominada. Estao sendo cons- 

trufdos, em escala piloto, tres diferentes ti- 

pos de gaseificadores, com tres diferentes ti- 

pos de tecnoiogia — sendo um destes tipos 

desenvolvido pela propria CESP —, com ca- 

pacidade de produpao de g^s suficiente para 

a produpao de 100 t/dia de metanol cada, 

para posterior an^lise dos parametros de efi- 

ciencia, rendimento e funcionalidade^. 

Foi sintoma desta nova fase uma pequena 

mudanpa no piano administrative da empre- 

sa. A quarta diretoria da CESP, designada pa- 

ra o pen'odo 1979-1982, e presidida pelo en- 

genheiro Francisco Lima de Souza Dias Fi- 

Iho, que voltava a CESP ap6s curta perma- 

nencia a frente do METRO/SP, resolveu, lo- 

go no primeiro a no de mandate, alterar a de- 

nominapao da Vice-Presidencia Divisional de 

Energia Nao Convencional para Vice-Presi- 

dencia Divisional de Estudos e Desenvolvi- 

mento Energ6tico. 

Um primeiro nfvel de limitapoes apare- 

ceu, ao nfvel interno, a propria concession^- 

ria. Em primeiro lugar, verificam-se serias 

restripoes no tocante a autonomia financeira 

da CESP, a qual sustenta a autonomia em- 

presarial e polftica de uma empresa estatal. 

Existem severas limitapoes quanto ao finan- 

ciamento das novas atividades; observa-se 

que no piano interno das concessjon^rias de 

energia eletrica ha uma indeterminapao mui- 

to grande quanto ao financiamento de uma 
diversificapao energetica, pois o atual proces- 

so de fixapao de tarifas de eletricidade envol- 

ve apenas o gasto corrente e as inversoes fei- 

tas exclusivamente no setor de energia eletri- 

ca. A CESP, ho meado da d6cada dos 70, 

realmente possufa uma relativa disponibilida- 

de financeira, a qual incentivava sua expan- 

sao. No entanto, recentemente, alem da 

compressao tarifciria, a empresa vem sentin- 

do os pesados encargos do programa hi- 

droel6trico convencional executado anterior- 

mente, principalmente no que toca a grande 

ponderapao das despesas financeiras(8). A 

relapao entre as despesas financeiras e o 

lucro total (esta ultima categoria inclui o lu- 

cro Ifquido mais as despesas financeiras) sal- 

tou de cerca de 10%, em 1973-1974, para 

54,1% em 1978(9>. 

Por outro lado, observa-se que, ao nfvel 

estadual, a continuidade da crise energetica 

vem estimulando a presenpa de outros seg- 

mentos do aparelho estatal na area energe- 

tica (na forma de realizapao de pesquisas, 

projetos de estudo etc.), de certa forma con- 

testando a hegemonia da CESP, que fazia as 

vezes de uma Secretaria Estadual de Energia. 

Ha, ainda, as "vocapoes regionais" das con- 

cessionerias. A COPEL, no Estado do Para- 

ng, e a CEEE, no Estado do Rio Grande do 

Sul, provavelmente, devem adaptar-se tran- 
quilamente a um programa de carvao, face as 

respectivas reservas estaduais. Mas a situapao 

paulista 6 bastante peculiar, pois nem sequer 

o Estado de Sao Paulo dispoe de grandes re- 

servas florestais. 

Ao nfvel federal, a arena institucional tor- 

nou-se bastante complexa, pois al6m da Co-- 

missao Nacional de Energia e do MME, vd- 

rios outros Ministerios (Agricultura, Indus- 

tria e Comdrcio, Transportes e Seplan) admi- 

nistram e lidam com prepos relatives, proje- 

tos, programas, estudos e investimentos na 

(7) Nota-se que, uma vez escolhido o tipo de gasei- 
ficador, a empresa ainda teria de definir os pa- 
rametros da fabrica de metanol, o esquema de 
fornecimento da mat6ria-prima, o arcaboupo 
institucional, aldm de uma s^rie de problemas 
especfficos do produto, tais como sua toxidez, 
adequapao a usos especfficos etc. 

(8) A partir de 1976-1977, praticamente todas as 
concessiondrias de energia eletrica obtiveram 
uma taxa de remunera^ao abaixo do mfnimo le- 
gal, que varia entre 10% e 12%, conforme deter- 
minapao do DNAEE. .Particularmente, a CESP 
obteve as taxas de 7,4% em 1978, 6,5% em 
1979 e 6,7% em 1980. 

(9) Ver ALMEIDA, Marcio W. op. cit. 
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area de energia, contigurando uma situa(?ao 

quase cadtica e desordenada em termos de 

poh'tica setorial. 

Foi neste quadro que ocorreu a drastica 

redefinipao do programa de metanol da 

CESP, em fun<pao das dificuldades encon- 

tradas pela empresa em conseguir mobilizar 

os necessaries apoios polftico-institucionais 

na escala federal Ror um lado, a pro- 

posta metanol da CESP ocorreu em um pe- 

n'odo de letargia da poh'tica energdtica du- 

rante o pen'odo 1973-1978. Face ao peque- 

no declmio do prepo real do petroleo no 

mercado interjnacional, acreditava-se entao, 

ao m'vel Oficial, que lentamente seria absor- 

vida a elevapao do prepo do petroleo provo- 

cada pela OPEP, ao final de 1973, sem mu- 

danpas drasticas no m'vel da oferta e deman- 

da energetica. 0 proprio Pro^lcool, nessa 

epoca, nao tinha objetivos explicitados para 

longo prazo, a nao ser o de produpao de 3 

bilhoes de litres em 1980. Somente apos o 

segundo choque do petroleo, no meado de 

1979, sera observada uma maior dinamiza- 

pao na busca e implementapao de novas al- 

ternativas energ6ticas: Proalcool, com meta 

de produpao de 10,7 bilhoes de litros em 

1985, e posteriormenteo Procarvao, Prooleo, 

Florestas Energeticas etc. Note-se que so- 

mente em 1979 seria criada a Comissao Na- 

cional de Energia e definido o Modelo Ener- 

getico Brasileiro, instrumentos que poderiam 

permitir um tratamento mais global e racio- 

nal da poh'tica energetica. Alem destes fa- 

tes e necessario relembrar que durante 1978- 

1979 travou-se intensa polemica no ambito 

do Proalcool, quanto a eventual participapao 

(10) A nova CESP efetivamente pretendia colocar- 
se como uma alternativa nacional, e nao ape- 
nas regional, haja vista a insistencia, aponta- 
da nos Relatorios Anuais de 1977 e 1978, 
quanto aos problemas na ^rea do balanpo de 
pagamentos, esgotamentos das reservas pe- 
trol fferas, saturapao dos aproveitamentos hi- 
dr^ulicos, problemas esses de ordem nacional. 
Por sua vez, a proposta do metanol do euca- 
lipto, baseava-se, entre outras justificativas, 
na extensao territorial do Pafs, nos altos fn- 
dices de solaridade etc. 

do capital estrangeiro e do Estado, parti- 

cularmente em relapao aos limites da atuapao 

da Petrobras nesse programa. 

As resistencias encontradas pela CESP, 

enquanto empresa estatal de grande porte, 

podem ser melhor entendidas quando se 

observa que o Ministerio da Industria e Co- 

mercio, administrador do Proalcool, possui 

uma tradiqao bastante privatista, e o Minis- 

terio das Minas e Energia, uma visao um pou- 

co conservadora da poh'tica energetica, em 

f unpao do peso das suas grandes empresas es- 

tatais, Eletrobr^se Petrobras. 

Mais concretamente, a exph'cita importa- 
pao de tecnologia do programa dq pnetanol 

da empresa pauUsta, em uma area de algumas 

incertezas tecnologicas, aliada ao interesse 

de grupos transnacionais em entrarem no se- 

tor energetico brasileiro, acabaram por pro- 

duzir as resistencias mais variadas as preten- 

soes da CESP. 

Observando-se a estruturapao global do 

setor energetico no Brasil, verifica-se que a 

questao maior, a de definir novas fronteiras 

para expansao de uma empresa do setor 

energetico, resume-se em que, uma vez lo- 

calizada uma faixa de atuapao sem concor- 

rentes (metanol, por exemplo), 6 necessa- 

rio, dentro do atual padrao de acumulapao 

de capital no Brasil, reunir um bloco de in- 

teresses envolvendo fornecedores de equipa- 

mentos, insumos e mat6rias-primas e mesmo 

os setores usu^rios, capazes de garantir o 

projeto^11'. Como vimos, na anterior expe- 

riencia de construpao de obras hidroeletri- 

cas, era notorio o peso da articulapao envol- 

vendo grandes empreiteiras, projetistas e fa- 

bricantes de equipamento eletromecanico 

pesado. No caso do Proalcool, igualmente, 

associaram-se os tradicionais interesses dos 

grandes produtores de cana-de-apucar e res- 

pectivos fabricantes de equipamentos agro- 

(11) Note-se que, no caso da madeira de refloresta- 
mento, grande parte de sua produpao atual- 
mente estci estreitamente vinculada a setores 
especfficos, tais como a industria do papel e 
celulose, e mesmo a industria siderurgica. 
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industrials, e das grandes montadoras do se- 

tor de material de transporte. 

A importancia de estruturar um eficien- 

te esquema de demandas intercruzadas ao 

m'vei produtivo pode ser observada no forta- 

lecimento do programa de prospecpao e ex- 

plorapao de petroleo desenvolvido pela Pau- 

lipetro, na medida em que a perfurapao pe- 

trolffera exige equipamentos com altfssima 

capitalizapao (sondas, brocas etc.) levando a 

contratapoes de servipos que envolvem uma 

grande massa de recursos. Assim, vamos 

constatar a presenpa das mesmas empreitei- 

ras e projetistas de obras hidroeletricas 

atuando tamb6m na prestapao de servipos de 

perfurapao. Observa-se tamWm que, via Pau- 

lipetro, a CESP ira atuar fora da fronteira 

paulista, opera pao anterior men te vedada 

para a area hidroel^trica. 

Mas, o debate sobre o metanoi e outras al- 

ternativas energ6ticas fez surgir grandes in- 

ter rogapoes, que refletem a questao ma is co- 

mum ao carater da atual crise energ£tica e o 

problema especifico da absorpao da energia 

produzida a partir da biomassa vegetal, pelo 

aparelho produtivo. 

Em primeiro lugar, e necessario perceber 

que o carater economico da atual crise ener- 

g6tica e menos de uma crise do petroleo do 

que de impacto da transipao de uma fase de 

acumulapao de capital, efetuada a custos 

energeticos reals decrescentes (desde o pos- 

guerra ate o infcio da d^cada dos 70), para 

outra, a custos crescentes^12). Pergunta-se: 

qual a evolupao futura dos prepos relatives 

dos principals insumos industrials? 

Concretamente, deve-se tamWm com- 

preender que existem distinpoes bcisicas no 

tocante d utilizapao da energia enquanto in- 

sumo produtivo ou bem de consume. Por 

exemplo, o Proalcool propoe-se a substituir 

um derivado de petroleo, a gasotina, em uso 

final, ou seja, como combustfvel de veiculos 

automotores nos quais 6 baixfssimo o cus- 

to de adaptapao dessa substituipao energ6ti- 

ca. Outra § a situapao da substituipao ener- 

(12) Ver CHEVALIER, Jean M. Crise p6troli6re, 
crise nucl§aire. L'Occident em D§ssaroi 
1978. 

g6tica de um insumo produtivo que e um ele- 

mento chave da base tecnoprodutiva. Isto 

significa que a energia, enquanto insumo 

produtivo, faz parte de um determinado ve- 

tor de custos e prepos relativos inseridos na 

estrutura industrial brasileira, por sinal pro- 

fundamente internacionalizada. Neste senti- 

do, a substituipao energ^tica, demandando a 

incorporapao de novos processes tecnologi- 

cos, esta sobredeterminada pela evolupao fu- 

tura dospregos relativos dos energeticos, tais 
como carvao, derivados de petroleo e deri- 

vados da biomassa, tanto ao m vel interno co- 

mo no mercado mundial. Enfim, existe ain- 

da um grande horizontal de incertezas na 

conformapao de uma matriz energetica al- 

ternativa a atual, que faz parte de uma soli- 

da base tecnoprodutiva correspondente a 

macroestruturas industrials fortemente defi- 

nidas ao m'vel internacionaH13!. 

CONCLUSOES 

A logica interna de expansao da CESP, 

enquanto con cess ion^ria de energia eletri- 

ca, adequou-se a polftica setorial ate o mea- 

do de 1973, quando foi estabelecida e de- 

cretada a chamada "Lei de Itaipu" apos a 

qual nao se ofereceram linhas de crescimen- 

to para a empresa no campo de grandes 

obras hidroeletricas. Isto significava que a 

CESP perderia sua identidade propria en- 

quanto participante de um poderoso bloco 

industrializante no Pafs, limitando-se a tor- 

nar-se, simplesmente, uma empresa distribui- 

dora de energia eletrica. 

No entanto, a conjuntura gerada pela cri- 

se energ6tica, a lentidao em criar novos ins- 

trumentos no setor, ou seja, a letargia da po- 

lftica energetica ate 1979, aliada a obten- 

pao de crescentes margens de autofinancia- 

mento corrente, no meado da d^cada dos 70, 

devido a maturapao de seus principals em- 

preendimentos, fizeram com que a conces- 

sioner ia fosse buscar uma safda de expan- 

sao via diversificapao, tfpica de uma grande 

empresa privada. A altemativa prioritaria- 

(13) Ver LESSA, Carlos. A Questao Energetica 
Encontros com a Civilizagao Brasileira, 1980. 
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mente escolhida, o metanol produzido a par- 

tir do eucalipto, foi debatida durante quase 

dois anos, sendo entao drasticamente redefi- 

nida de uma produpao em massa para expe- 

rimentapao semi-industrial. 

Mais importante do que as razdes pura- 

mente tecnicas, os problemas encontrados 

pela CESP ao tentar fixar-se na area da agri- 

cultura energ&ica, para a posterior produ- 

gao de metanol, originaram-se das dificulda- 

des inerentes a formagao de um novo arranjo 

estrutural capaz de selar um pacto entre os 

setores potencialmente envolvidos: fornece- 

dores, agencia produtiva e usu^rios. A atual 

organizagao do setor agncola brasileiro foi 

estabelecida h£ bastante tempo, e a presen- 

ga produtiva do setor estatal iria envolver 

uma serie de acordos e novos arranjos que 
dependeriam de inumeras negociagoes e prin- 

cipalmente de oportunas condigoes especf- 

ficas. Quanto a estas ultimas, 6 importan- 

te notar, a tftulo de exemplo, que foi abso- 

iutamente decisiva, para o exito do fabuloso 

salto da produgao de etanol da cana-de-agu- 

car, a vioienta crise por que passava a econo- 

mia agucareira, no meado da d6cada dos 70, 

em fungao da depressao do prego intemacio- 

nal do agi?carl14). 

(14) Ver HOMEM DE MELO, E.B. & FONSECA, 
Eduardo G. Soluqoes EnergGticas: agricultura 
e sistema de transportes. 1981. 

A CESP realmente tentou buscar uma no- 

va identidade^ uma vez que as circunstancias 

legais Ihe impediam a continuidade de sua 

expansao na area hidroeletrica convencional. 

No entanto, se os impasses da polftica ener- 

g6tica no pen'odo em tela (1973-1978) per- 

mitiam, em princi'pio, a ocupagao legal de 

uma nova area de atuagao no setor energ6ti- 

co, o agravamento da crise economica, a fal- 

ta de )apoios poh'tico-institucionais ao nfvel 

federal, e principalmente as dificuldades ine- 

rentes a integragao de um novo bloco de in- 

teresses, acabaram por restringir, na pratica, 

o raio de manobra da empresa, obrigando-a a 

uma severa revisao de seus pianos. 

Enfim, observa-se que as incertezas que 

cercam o programa de biomassa enquanto in- 

sumo energgtico direto do aparelho produ- 

tivo, e a necessidade, dentro do atual padrao 

de acumulagao, de compor um bloco de in- 

teresses envolvendo grandes fornecedores e 

grandes usu^rios, estao retardando a intro- 

dugao de qualquer alternativa energetica, a 

excegao do etanol de cana-de-agucar. Em 

torno da produgao deste ultimo, jei foi defi- 

nido o referido bloco, que envolve os gran- 

des produtores de cana-de-agucar, respecti- 

vos fabricantes de equipamentos agroindus- 

triais e a propria indCistria automobih'stica; 

enfim, setores extremamente enraizados no 

atual padrao de desenvolvimento da econo- 

mia brasileira. 
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