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I. INTRODU9AO 

0 presente texto 6 uma tentativa de resumir as principais indicag6es do
 
estudo de caso para o Brasil do Project Agricultural Research Organization and
 
Performance (PROAGRO) (1). 
 0 seu objetivo foi o de interpretar os elementos
 
que levaram ao desenvolvimento (ou nao) de um setor privado de pesquisa
 

agricola no Brasil.
 

Na verdade, o estudo centrou-se no estado de Sao Paulo, por entendermos que
 
assim podia-nos compreender melhor a avoluq o hist6rica da pesquisa agricola
 
do pals: primeiro, pcrque a! estao as mais antigas e principais
 
instituig6es de ensino e pesquisa agricola; segundo, porque a! tamb4m se
 

concentram as instituiioes privadas de pesquisa.
 

Hi que ressaltar que na decada dos 70 houve modificagoes profundas no
 
sistema institucional de pesquisa agricola brasileira, sendo a mais
 
significativa delas a criagqo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu~ria
 
em 1973, que passou a centralizar e coordenar todas as atividades do setor
 
publico no ramo. 
Todavia, no caso especifico do estado de Sao Paulo 
- e em
 
menor grau, tambem do Rio Grande do Sul 
-
a pesquisa agricola continuou sob a
 
responsabilidads de instituig6es vinculadas ao Governo do Estado, mantendo
 
uma situaqao particular no contexto do pals que remonta ha quase um seculo.
 

Foi a partir de Sao Paulo qua o processo de modernizagao da agricultura
 
brasileira "transbordou" para as demais regioes. 
Alm da sua import~ncia
 
como o maior estado agricola do pals, responsavel ainda hoje por 
cerca de 20%
 
do valor da produq o agrcola nacional, 4 em Sao Pauli que se concentra a
 
quase totalidade do parque industrial gerador de insumos e naquinas para a
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- o estado
Alem disso - ou melhor, por isso mesmo 
agricultura brasileira. 


rede oficial de assistencia tecnica que, articulada
 montou no p6s-guerra uma 


ao ensino e a pesquisa ja entao existentes, empreendeu 
um esforgo fomentista
 

0 resultado disso
 
sem precedentes na hist6rica da agricultura brasileira. 


mostra hoje entre os agricultores paulistas, niveis 
de adocao das principais
 

e so
 
tecnologias quimicas e mecanicas muito maiores que 

a media nacional 


Pode-se tambem dizer
 
aproximados pelos estados da regiao sul do pals (2). 


que grande parte das novas tecnologias quimicas, 
mecanicas e, principalmente,
 

biol6gicas hoje utilizadas na agricultura brasileira 
foram antes "provadas" na
 

agricultura paulista, sendo a partir dai adaptadas 
em outros estados (3).
 

Mas, a despeito cesse relativo successo, nota-se 
nos 6ltimos 20 anos uma
 

gradual deterioragao das instituigoes pblicas paulistas 
do sistema de
 

extensao agricola, paralelo ao desenvolvimento 
de
 

ensino-pesquisa 

instituigoes privadas ligadas a determinados produtos 
(como a
 

6car, por exemplo) ou a m quinas e insumos para a 
agricultura (como


cana-de-ag


0 objetivo do PROAGRO foi
 
sementes, fertilizantes e defensivos quimicos). 


exatamente o de identificar as razoes dessa dingm~ca 
no campo da geragao
 

de inovagoes tecnol6gicas (4) para o setor agricola 
(5).
 

Na segao 2 apresentamos um breve panorama do desenvolvimeno 
hist6rico da
 

na segao 3, apresentamos um balango da
 pesquisa agricola pelo setor p6blico; 


presenga das instituigoes privadas de pesquisa 
e da sua dinamica de
 

geraqao tecriol 
6gica nos principais subsetores da produgao de insumos e
 

A segao 4 e dedicada as raz~es particulares
maquinas para a agricultura. 


que levaram ao engajamento do setor privado no campo 
da pesquisa agricola.
 

Finalmente, na segao 5 pretendemos algumas conclusoes 
mais gerais da
 

pasquisa que levam em consideragao nao apenas o 
caso brasileiro por n6s
 

estudado, mas tarrem :ontribuig6es das outras equipes do PROAGRO.
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II. A EVOLUCAO SETOR PUBLICO DE PESQUISA AGRICOLA
 

As primeiras instituigoes pblicas de pesquisa agricola foram criadas pelo
 

Governo Imperial jA em meados do seculo passado, com vistas a dar respostas as
 

demandas tecnol6gicas resultantes da expansao cafeeira. Assim em 1866 e em
 

1867 o Governo Central cria, na entao Provincia de Sao Paulo
 

respectivamente, a Comisgo Geogr~fica e Geol6gica e a Imperial Estagao
 

Agron8mica de Campinas. Desta uLtima originou-se o atual Instituto Agronamico
 

de Campinas (IAC) e, por desdobramento deste, o Instituto Biol6gico (IB). Em
 

1900 e criado a Escola Agricola Pratica de Piracicaba que viria a je
 

transformar na atual Escola Superior de Agricultura Luis de Queic6z (ESALQ), o
 

mais importante centro de ensino agron6mico do pals.
 

E preciso dizer que estes nao foram os primeiros centros a serem criados.
 

Antes j haviam sido criados o Jardim Botanico do :<io de Janeiro (1812) e duas
 

escolas agricolas na Bahia e no Rio Grande do Sul. Mas Sao Paulo foi a
 

melhor sucedida e, como destaca ALBUQUERQUE et alli (198,:6), "onde de fato se
 

conseguiu primeiro implantar e consolidar uina estrutura caracterizada nao s6
 

pela criagao o desenvolvimento de instituig6es de pesquisa e
 

experimentaqao, mas pelas de ensino e, a seguir, de assistgncia tecnica,
 

conferindo A regiao uma especificidade em relaqao ao restante do pals" (6).
 

At4 o inicio dos anos sessenta, pode-se dizer que a pesquisa agricola do pals
 

esteve restrita ao setor publico. Em termos de setor privado, hA que se
 

mencionar a tentativa frustrada do IBEC Research Institute, ligado ao grupo
 

Rockefeller, de pesquisar cafe ne U-cada de 50 tambem no estado de Sao
 

Paulo; e a constituiyao da firma Sementes Agroceres em Minas Gerais, tamb~m
 

associada ao grupo Rockefeller, na pesquisa com milho hibrido, cujo sucesso
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indiscutivel e analisado por SILVEIRA (1985). En termos da contribuiqao do
 

setor publico em -)utros estados da federagao, nao se pode esquecer o caso
 

do arioz no Rio Grande do Sul (IRGA), do cacau na Bahia (CEPLAC), e da
 

cana-de-ayucar no Rio de Janeiro (Estagao Experimental de Campos).
 

Essas outras experi~ncias, todavia, apenas confirmam a regra o dominio do
 

setor publico. Ademais as instituig6es de pesquisa, dos outros estados que
 

nao Sao Paulo estivpram sempre ligadas A um determinado produto e de
 

abrangencia apenas regional. Eram portanto, iniciativas pontuais e limitadaE
 

as especificidades locais, nao chegando nunca a se constituirem num projecto
 

mais amplo de um sistema de pesquisa agropecuaria. Apenas, em Sao Paulo e
 

Que se observa a constituiyao de um complexo integrado
 

ensinc-pesquisa-extensao multiprodutos. Na verdade, e a partir da criayao
 

da Imperial Estayao Agronomica que se omeya a engendrar uma preocupaqao
 

com a geraqao de tecnologia a sua colocaqao a disposigao dos nossos
 

agricultores. E o IAC foi e instituiqao mae a partir da qual se
 

desdobraram as demais instituig6es p6blicas de pesquisa agropecuaria hoje
 

existentes no estado de Sao Paulo (como o Instituto de Zootecnia, o
 

Instituto de Tecnologia de Alimentos e o pr6prio Instituto Biol6gico j6
 

mencionado), bem como o pr6prio sistema de extensao e assist~ncia tecnica.
 

Albuquerque et alli (1984) sintetizam a evoluqao das instituigoes da
 

pesquisa agropecuaria no estado de Sao Paulo em quatro grandes etapas:
 

- A primeira, do final do s6culo passado aos anos 20 deste, em que a
 

pesquisa esteve diretamente articulada aos interesses dos grandes
 

produtores agr&rios, o setor hegemonico da epoca. Seus objetivos eram
 

dar respostas praticas e objetivas aos problemas de uma "agricultura
 

tropical", As condigoes locais de clima e solo, o que nao era
 

disponivel nos conhecimentos armazenados nos palses europeus. Sao
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destaques nessa primeira fase, a experimentaqao de novas praticas
 

agricolas, os ensaios de adubayao, os testes de introduyao de novas
 

,lantas e variedades e a procura de novos metcdos de combate A praga e
 

doengas.
 

Uma segunda etapa, que vai da crise dos anos 30 ate o final da 2a.
 

Guerra, em que a pesquisa agricola ja se coloca sob a hegemonia do
 

capital agroindustrial dos setores texteis e de processamento de
 

alimentos. Nao se exige melhora apenas nos metodos de produqao
 

agricola, como na fase anterior; o desempenho do setor agricola e julg.tJo
 

agora pela sua capacidade de atender as necessidades desses setores
 

agroindustriais emergentes. Nao basta, por exemplo, aumentar a
 

produgao de algodao; 6 preciso produzir um algodao com um
 

determinado comprimento de fibra compativel com as exigencias do parque
 

textil aqui implantado. Alem do mais, a diversificagao provocada pela
 

crise da economia cafeeira, amplia consideravelmente o universo de
 

produtos para os quais se necessitam de respostas praticas.
 

Generalizam-se no Agronomico, as "Sey~es por produto", encarregadas
 

tamem da assistencia ao agricultor; cria-se o Instituto Biol6gico com o
 

intuito especifico de desenvolver trabalhos em saude vegetal e animal;
 

iniciam-se tambem atividades de pesquisa na ESALQ, agora integrada A
 

recem criada Universidade de Sao Paulo. Sao destaques desse perlodo
 

os trabalhos de melhoramento genetico vegetal em varias culturas, em
 

especial no algodao pelo sucesso que alcanqaria em curto tempo; e o
 

carater experimental dessa pesquisa tendo-se ampliado no perlodo as
 

estayaoes experimentais do IAC (10 alem da central em Campinas) e os
 

"serviyos tecnicos" de contacto direto com os agricultores.
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Uma terceira etapa, que vai do final da 2a. Guerra aos inicio dos anos
 

60, quondo aos interesses da agroindustria de processamento sobre a
 

pesquisa agricola, juntam-se tambem as demandas da industria de insumos
 

quimicos e miquinas para a agricultura. Nesse perlodo a pesquisa
 

propriamente dita perde importancia para o fomento en quarto atividade
 

fundamental do setor p6blic. E preciso expandir o mercado interno
 

consumidor de produtos para a agricultura e e preciso aumentar a
 

produyao agropecuaria demandada pelas agroind6strias processadoras. 


Estado, atrav~s da rede de assist ncia t6cnica oficial, propoe-se como
 

o agente indutor da modernizayao da agricultura, unica maneira de
 

responder as demandas crescentes da industrializagao e da
 

urbanizagao. A redenqao da agricultura brasileira 4 a adoyao Jas
 

novas tecnologias quimicas e mecanicas disponiveis nos paises centrais;
 

aos orgaos de pesquisa cabe apenas a sua adaptaygo local. Sao
 

caracterlsticas dessa epoca, os testes como tratores, os experimentos com
 

adubagao e os ensaios de competiqao no IAC; e a "certificagao" de
 

agrot6 xicos pelo Biol6gico, induzido a abandonar qualquer iniciativa no
 

sentido de produqao pr6pria de vacinas e de defensivos que havia
 

iniciado durante a Guerra. As empresas privadas passam a contratar 

diretamente com os institutos suas pesquisas, financiando tua pequena 

parte dos seus custos totais, o suficiente apenas para permitir uma maior 

flexibilidade aos pesquisadores ... d direciong-los em funyao dos seus 

problemas imediatos. A pesquisa basica, se e que em algum momento isso 

realmente chegou a existir dentro dos institutos piiblicos de pesquisas 

nacionais ligados A agricultura, fica - pelo menos enquanto intengao 

para a ESALQ, agora ja integrada a uma Universidade de fato - a USP, ou 

seja, para a "academia" (7). Os institutos continuam a ter que resolver 

apenas problemas concretos e dar suporte ao esforgo de fomento dos 

0 
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organismos de assistencia tecnica, fornecendo as especificay~es locais
 

para as novas tecnologias importadas.
 

Finalmente, uma quarta e ultima etapa iniciada no principio dos anos 70,
 

gestada a partir do golpe de 1964, que 8e objetiva com a constituiqao
 

formal do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuaria, em que se passa a
 

definir de maneira centralizada ao nivel do pals, os recursos e os
 

"problemas" a pesquisar na agricultura brasileira. As instituigaes
 

locais de pesquisas passam a ter seus programas de crabalho controlados
 

de fora. E embora algumas resistam - e merito seja dado luta dos
 

tecnicos do IAC nesse sentido - o controle orgamentario decorrente da
 

crise fiscal e da centralizayao de recursos nas maos do Governo
 

Federal, acabam por impor via "convenios" uma nova divisao de trabalho
 

para a pesquisa agricola no pais. Seja atraves dos produtos em que os
 

centros terminam por especializac-se, seja atrav~s de uma maior
 

integrayao com os Centros Internacionais via programas de
 

aperfeig6amento de seus tecnicos, a participayao do IAC, IB e ESALQ 

vale dizer, do "sisma paulista de pesquisa agropecu~ria" - no Sistema
 

Nacional recem criado termina por redefinir suas fung~es, e profundando
 

suas atividades de ag~ncia local de testes de "pacotes tecnol6gicos" (8).
 

Na verdade, essa periodizayao que relatamos da hist6ria das instituig6es
 

de pesquisa agricola em Sao Paulo, baseada no estudo de Albuquerque et alli
 

(1984), reflete um ponto fundamental de inflexao na dingmica da gerayao
 

6
de tecnologia agropecuaria no Brasil, que o segundo p s-guerra. Nas duas
 

primeiras etapas, a pesquisa agricola no Brasil reflete fundamentalmente os
 

interesses dos grupos nacionais hegemonicos - primeiro os grandes fazendeircs
 

de cafr; e, depois da crise de 29, os setores agroindustriais ligados ao
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processamento de mat~rias primas de origem agricola. A tarefa b~sica do
 

Estado nesses perlodos no que toca A pesquisa agricola 4 o desenvolvimento de
 

inovay6es agronomicas (praticas e metodos de manejo adequados as condiqoes
 

tropicais) e biol6gicas (adapta~ao de novas plantas e variedades As
 

necessidades dos processos de transformaqao industrial). Pela
 

especificidade que requerem de testes locais e pela impossibilidade da
 

apropriagao privada dos lucroq que geram atrav~s de algum mecanismo que
 

garantisse o monop6lio da sua difusao, essas atividades de pesquisas
 

agronomicas e biolgicas ficaram de responsabilidade do setor p6blico. Ao
 

setor privado coube, quando muito, direciona-las atraves de fundos marginais
 

(em termos dos seus custos totais) nas suficientes para dar aos pesquisadores
 

nelas envolvidos a "flexibilidade" que necessitavam.
 

En resumo, at4 o final da II Grande Guerra, a pesquisa agron6mica e biol6gica
 

que se inicia e desenvolve no Brasil esta diretamente orientada A resoluyao
 

dos problemas concretos e especificos dos grandes proprietarios fuadiarios e
 

das ind6strias processadoras de materias primas agricolas. As caracteristicas
 

dessa pesquisa refletem basicamente isso: 6 nitidamente experimental 3 por 

isso, quase nao se pode dissociar a etapa de sua "gerayao" da sua pr6pria
 

"difusao", tal a unidade que lhe confere o caratec de "instituiyao"
 

publica du prestayao de servigo" aos agricultores. Ou seja, nao ha uma
 

clara divisao de trabalho entre as ii'stitui6es geradoras e aquelas que
 

difundem a tecnologia, tal como se concebe hoje nem dentro das instituig6es
 

geradoras de tecnologia, entre pesquisa bisica, pesquisa aplicada, prova
 

tecnica e adaptayao As condig6es locais.
 

9 fundamentalmente essa unidade conceitual a pratica entre geragao e
 

difusao da pesquisa que confere a gl6ria e auge dos Instituos pdLblicos de
 

pesquisas paulistas na decada dos quarenta e cinquenta. Essa unidade comega
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ser rompida no p6s-guerra com o esforgo brasileiro de indtstrializagao que
 

obriga A modernizaqao da agricultura, com a abertura da economia brasileira
 

ao capital internacional; e pelo aprecimento nos palses centrais da chamada
 

"big science" para a agricultura, representada pelos produtores de maquinas e
 

equipamentos, de defensivos e fertilizantes quimicos e pela ind6stria de
 

sementes.
 

Como destaca Albuquerque et alli (1984:106), "Durante a primeira metade deste
 

seculo os problemas pesquisados - e as solu96es - eram ge3tados
 

internamente. Os contactos internacionais existiam, 6 verdade; a utilizagao
 

de resultados de experimentos de outros palses, tambem; mas com uma dinamica
 

dada a partir das necessidal.es dos Institutos de Pesquisas Nacionais. A
 

partir da segUnda metade deste seculo a situaqao 6 outra: o Instituto
 

Agronomico e inserido na l6gica da pesquisa internacional, institucionalizando
 

programas de formayao academica no exterior e passando a valorizar suas
 

atividades de acordo com a receptividade que suas pesquisas tinham no meio
 

cientifico internacional. 0 trabalho de "extensao rural" foi perdido,
 

rapidamente esquecido e passa a ser mal visto; e as pesquisas para as empresas
 

industriais, que sao evidentemente pesquisa aplicada, sao vistas como
 

fontes de recursos necessarias ao crescimento do Instituto. 0 Agronomico
 

perde o apoio das "praticas culturais" concretas e deixa de se preocupar em
 

fechar a lacuna entre a "produtividade real" (dos agricultores) e a
 

"produtividade potencial" que 
suas pesquisas em melhoramente genetico
 

proporcionam. Essa lacuna 6 preenchida nos palses centrais pela ligagao
 

entre Universidades e Institutos de Pesquisa Basica, Estaqges Experimentais
 

e Empresas Industriais de Insumos. Aqui, as empresas que se implantam sao
 

estrangeiras e dispoem de seus pr6 prios Institutes de Pesquisd Basica,
 

prescindindo do primeiro elo e exigindo apenas o segundo. Ora, os Institutos
 

de Pesquisa Publica paulistas recusam a ser apenas "estaq6es experimentais"
 

http:necessidal.es
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e a desprezar toda a sua hist6ria, que neste trabalho apontamos. Ora, seu
 

crescimento exigiria que as "empresas industriais de insunos" fossem
 

nacionais, mas o inicio dos anos 60 da-nos um quadro oposto, e o golpe de 64
 

vai - ao desmontar o ambiguo "projeto nacional de desenvolvimento" que se
 

engendrou entre 1950/63 - inutilizar todos os esforqos que os 6rg~os
 

publicos de pesquisa vinham fazendo no sentido de sua capacitaqao
 

basica ........
 

Ou seja, ao perder o seu lado pratico - representado pelas necessidades
 

concretas dos setores hegemonicos nacionais - que a unidade
 

geragao-difusao das tecnologias agron6mica e biologicas Ihe permitia, os
 

Institutos de Pesquisa paulistas deixam de fazer a "cigncia ewperimental", mas
 

tampouco conseguem fazer a "big science", ainda que fosse apenas no campo da
 

gen6tica de novas variedades.
 

bem verdade que eles tentaram; e que lutaram muito para isso (9). E 6 

preciso entender porque nao conseguiram para nao cairmos na tentaqao de 

formular politicas ut6picas. 

A tecnologia nao existe em si mesma; nem se pode formular uma politica
 

tecnol6gica em abstrato, descolada do projeto politico social e econ~mico do
 

6
pals. Ora, como ja dissemos, no p s-guerra os grupos hegem~nicos no Brasil se
 

aliaram ao capital internacional no esforyo da "industrializayao pesada". E
 

a rapidez exigida nesse processo nao dava ligar a que se "reiventasse a
 

roda", para usar um expressao muito comum no debate que se travou na epoca
 

em torno de un pretenso projeto nacional "aut6ncm" de desevolvimento. Assim,
 

em nome da necessidade de expandir as nossas fronteiras agricolas, por
 

exemplo, se permitiu a implantagao da indtstria internacional de tratores e
 

equipaw2 itos agricolas no pals com um mercado garantido pelos elevados niveis
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de subs{dios com que o Governo as beneficiava. Na verdade, a ind6stria de
 

tratores era um decorr~ncia da industria automobillstica que tamb~m estava se
 

implantando; ambas por sua vez, se apoiavam na recem criada industria
 

siderurgica e na petroquimica, que por sua vez, havia criado condigoes para
 

a implanta9ao da industria de fertilizantes quimicos e defensivos; etc.,
 

etc. Ou seja, o esforgo do Estado Brasileiro de criar condigoes para a
 

implantagao das industrias de base no pais, dentro das limitaqoes
 

politicas e economicas da epoca, deu margem a que os grandes grupos
 

internacionais usufruissem em condiqoes privilegiadas das oportunidades de
 

expansao que o mercado nacional oferecia.
 

Nesse contexto, a visao fomentista, consubstanciada nas metas arrojadas de
 

crescimento da produyao agricola, acaba por romper a unidade
 

geragao-difusao que marcava a pesquisa agricola, ao privilegiar esta sua
 

u1tima face em detrimento da primeira. Nao e por menos que o Agronomico at6
 

mesmo desparece formalmente enquanto instituiyao autonoma nos anos 1942/49,
 

englobado dentro do Departamento de Produqao Vegetal, na primeira grande
 

crise do Instituto desde a sua criaqao em 1887. 0 seu renascimento enquanto
 

instituiqgo p6blica da pesquisa em 1949 ja se faria dentro de um novo
 

contexto onde o financiamento direto das empresas privadas era a realidade
 

concreta, via os "fundos de pesquisa". Como ressalta Albuquerque et alli
 

'1984:29) "essa estrategia de 'financiamento privado direto' A atividade de
 

pesquisa do IAC perdura at4 o final dos anos 60. Atraves desse mecanismo
 

posto em pratica exatamente durante o perlodo de implantayao da ind6stria
 

pesada no Brasil, as grandes empresas vinculadas ao 'complexo agroindustrial'
 

nao necessitaram fazer investimentos em laborat6rios pr6prios de pesquisa,
 

que para as adaptaqges necessarias ao meio ecol6gico brasileiro, quer para
 

resolver problemas tipicos de culturas locais. Esta 6 certamente uma das
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ralzes em que se apoia a quase total ausgncia de pesquisa pr6 pria de empresas
 

privadas no Brasil".
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III. A PARTICIPAQXO DO SETOR PRIVADO NA GERAQAO DE TECNOLOGIA
 

AGROPECUARIA
 

Como jA dissemos anteriormente, a participaqao do setor privado na gerayao
 

de tecnologia para a agricultura no Brasil 6 bem menor do que A primeira vista
 

poderlamos supor. Na pr6xima seyao abordaremos em detalhes as razoes
 

desse fato. 0 que pretendemos agora 6 dar um breve panorama dos setores onde
 

essa participaqao 6 importante, quais sejam, a produgao de insumos
 

quimicos, o setor de maquinas e equipamentos (10) e a de industria de sementes.
 

A. 0 setor de insumos quimicos
 

A ind6stria quimica no Brasil 6 um oligop6lio fortemente concentrado que se
 

caracteriza por "elevada concentraqao tecnica e economica do mercado em que
 

um numero reduzido de empresas, atrav6s de plantas industriais de grande
 

escala de produyao absorvem uma parcela substancial da produyao do setor;
 

produto razoavelmente homogeneo, pouco passivel de diferenciayao a nao ser
 

quanto A qualidade ou especificidades tecnicas; importantes descontinuidades
 

de escala e de tecnica de produgao, gue permitem a coexistencia de firmas de
 

tamanho muito distintos no mesmo mercado, com diferentes niveis de custos de
 

produyao. A conjugagao destes elementos configura a existencia de fortes
 

barreiras tecnicas A entrada de novas empresas de grande porte no mercado.
 

Estas barreiras, por su vez, ao lado das grandes dimensoes das empresas
 

lideres, que minimiza a possibilidade de eliminagao m6tua, asseguram a
 

estabilidade dess tipo de estrutura de mercado" (Possas, 1978:16).
 

No setor de produqao de insumos quimicos para a agricultura ha que se
 

agregar ainda uma outra caracteristica fundamental para a nossa anAlise da
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geragao de tecnologia: a domingncia quase absoluta das empresas
 

multinacionais. 0 relat6rio de Reydon e Svirsky (1984:36) mostra, por
 

exemplo, que em 1980 dos 137 defensivos utilizados no Brasil, 96 tinham o seu
 

produto tecnico importado e apenas 41 eram produzidos no Brasil, sendo 80%
 

dessa produqao controlada por empresas multinacionais com filiais no pals.
 

Na produgao de fertilizantes, embora nao tenhamos indicaq6es globais
 

como no caso dos defensivos, dentre as 15 maiores empresas do setor (inclu{das
 

ai produtores e/ou misturadores), 5 sao multinacionais: BASF, Hoeschst, ICI,
 

Ciba-Geygy e Pfizer; as emprnjas nacionais sao mais fortes no sub-setor de
 

misturadoras formadas por empresas de porte medio que apenas combinam em
 

diferentes proporgoes os elementos simples (Nitrogenio, f6sforo e pot~ssio,
 

sendo este 6ltimo totalmente importado) (11).
 

(i) As polticas do setor publico
 

As politicas agricolas dos ultimos 15 anos foram fundamentais para a cria9ao
 

do mercado de insumos quimicos na agricultura brasileira. Do lado da demanda,
 

o credito rural fnrtemente subsidiado criou uma procura quase que compuls
6 ria
 

para o tomador de emprestimos para custeio; as taxas de juros previamente
 

fixadas estiveram sempre a menos da metade dos niveis inflaciongrios.
 

Ressalte-se que ate 1983, quando o Governo inicia uma retirada dos subsidios
 

aproximando as taxas de jurosdo credito rural da inflayao, a compra de
 

fertilizantes e defensivos quimicos figurava como uma porcentagem obrigat6ria
 

dos gastos de custeio que podia. ser financiados (12).
 

Do lado da oferta, houve a partir de meados dos anos 70 uma serie de estimulos
 

fiscais A produgao interna de fertilizantes e de defensivos, basicamente de 

produtos acabados, visando reduzir as importagoes (13). Em 1974 6 lanqado o 

Plano Nacional de Fertilizantes e Calcareo Agricola e em 1975, o Plano 
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Nacional de Defensivos Agricolas, estabelecendo metas para uma substituigao
 

de importagoes nesses dois setores. A ampliaao da produqao nacional
 

foi incentivada por isenyoes fiscais de projetos visando a ampliagao ou
 

instalaqao de novas indisti, s, alem da isengao de impostos de
 

importaqao e de comercializarao interna para as maquinas e equipamentos
 

destinados A implantagao desses projetos e ate mesmo das materias primas
 

necessarias A sua produqao.
 

Essa politica apesar de virbilizar a entrada de significativo numero de
 

empresas nacionais, possibilitou tambem a expansao da participagao das
 

multinacionais, especialmente na produgao de defensivos, sozinhas ou em
 

"joint-ventures" com grupos nacionais, aprofundando ainda mais o controle
 

tecnol6gico desse sub-setor.
 

A explicayao para o fato das multinacionais dominarem ce forma crescente o
 

mercado de defensivos agricolas brasileiro deve-se As pr6prias caracterlsticas
 

da sua produgao. A produyao de defensivos, apos a pesquisa de
 

desenvolvimento de novas moleculas, passa por tres Eases distintas - a
 

produyao da materia prima e adjuvantes, a produqao do principio ativo, e a
 

produgao de formulados, que constituem os defensivos propriamente dito.
 

Assim, o incentivo A produgao nacional dos formulados acabou por ilevar a
 

importagao de materias primas e adjuvantes e mesmo dos principio ativos,
 

dado que a estrategia das empresas multinacionais foi o de produzir aqui
 

apenas os formulados a partir de importag~es da sua matriz ou outras filiais
 

no exterior. Assim, o programa de "substituicao de importagoes", aposar
 

de aumentar a produq~o naclonal de defensivos, terminou por paradcxalmente
 

aumentar a dependencia externa do pais nesse ramo.
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No ramo dos fertilizantes quimicos o resultado j foi diferente. A
 

produgao de fertilizantes consta basicamente de duas etapas distintas 
- a
 

produqao dos elementos simples a partir da materia prima que o contenha; e
 

a mistura dessis elementos. Ora, como os elementos simples hasicos sao
 

apenas 3 - nitrogenio, f6sforo e potassio, - a importancia da inova;ao
 

tecnol6gica se desloca da produqao propriamente dita de novos produtos, como
 

no caso dos defensivos, para a dos metodos de fabricaqao a partir de
 

distintas font, (materia prima). E aqui a presenga do Estado Brasileiro,
 

atraves de subsidiarias da PETROBRAS, que representa o monopolio da produgao
 

nacional de petr6leo e derivados, asseguraram o controle da produgao de
 

nitrog~nio a partir do petr6leo (am6nia e ureia) e de f6sforo a partir de
 

rochas calcareas (fosfatos nao soluveis) (14). Apenas o potassio continuou
 

a ser totalmente importado.
 

(ii) A dinamica da pesquisa em defensivos vegetais
 

A pesquisa em defesa vegetal 
se inicia no Brasil com a criaqao do Instituto
 

Biol6gico em 1927 
e tem o seu ponto alto com a produqao do inseticida
 

IB-946durante a 2a. Guerra, periodo no qual a importaqao de defensivos era
 

6
inviavel. Com o es-'aziamento dos orgaos, publicos estaduais no p s-guerra e
 

com a entrada das grandes empresas multinacio-3is do setor no pals, o
 

Instituto Biol6gico viu as suas atividades gradativamente reduzidas A
 

elaboraqao de laudos tecnicos para a aprovagao oficial dos novos produtos
 

dessas grandes companhias quimicas (15).
 

Como ressalta o relat6rio de REYDON E. SVIRSKY (1984:41-2), "as pr6prias
 

caracter{sticas da geraqao de defensivos a partir da 2a. Grande Guerra
 

acabaram por esvaziar de alguma forma o papel que o Instituto Biol6gico teve
 

neste setor. Os principais novos defensivos sao obtidos atraves de sinteses
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qurmicas, ou seja, a partir da criaqao de novas mol~culas que tem agao
 

t6xico, mas que nao tem um fim claramente definido 'a priori'. Ou seja, 4
 

somente ap6s a criagao das novas mol1culas que a sua agao t6 xica passa por
 

testes nas diversas areas da qulmica aplicada (farmac~utica, defesa vegetal,
 

defesa animal e outros) para definir o seu campo de utilizaqao. A partir
 

desses testes e que se 
desenvolve o produto final segundo as caracterlsticas
 

observadas (...).
 

"As grandes somas de recursos necessarios para a pesquisa e o (pr6prio)
 

carater da pesquisa integrando diversos setores da qurmica, fazem com que a
 

geragao de defensivos tenha una crescente participaao - e hoje
 

praticamente dominio absoluto  das grandes empresas quimicas multinacionais."
 

"Essas empresas multinacionais ja tem uma intensa divisao internacional de
 

trabalho na pesquisa inserida em sua pr6pria orgnizagao. Isto 4, as
 

empresas de defensivos tem um laborat6rio central no pals de origem, onde
 

desenvolvem a chamada pesquisa basica de geraqao de novas moleculas. 
A
 

pesquisa aplicada, de testes de aplicaqao dos produtos, tamb~m 4
 

desenvolvida nos palses centrais. Na fase de ensaios, o produto passa a ser
 

testado numa verdadeira rede de estaqaoes experimentais espalhadas pelo
 

mund, C...). Neste sentido, para essas empresas a geraqao tecnologica - em
 

termos de inovacoes de produtos - se di a nivel mundial."
 

Evidentemente que nestas condig6es, o papel que vem exercendo o setor
 

publico na pesquisa com agrot6xicos 4 bastante reduzido, sendo basicamente
 

responsavel por estudos de toxiologia o por ensaios para a homologayao de
 

6
novos defensivos junto aos rg~os que fiscalizam a sua produgao e
 

coniercializagao.
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Vale a pena registrar o atual esforgo da EMBRAPA de instalar em Campinas, SP,
 

um Centro Nacional de Defensivos constituldo por laborat6rios de produtos
 

(fungicidas, herbicidas, inseticidas e produtos naturais), um setor de
 

avaliagao de impactos ambientais, toxicol6gicos e residuais e um setor de
 

apoio tecnol6gico (laborat6rios de formulagoes, QuImica Analltica e T~cnicas
 

de Aplicaqao). Trata-se, evidentemente, de um centro de pesquisa aplicada
 

profundamente articulado com as multinacionais do setor (localiza-se ao lado
 

d3 Rhod'.a, com a qual ja tem convenio de cooperaqao tecnica). A1m dos
 

ensaios para homologayao de produtos, esse centro pretende reunir todos os
 

estudos e informayoes sobre defensivos, principalmente no que diz respeito
 

aos seus impactos sobre o meio ambiente, ao controle integrado de pragas e
 

utilizagao de produtos naturais para a criacao de novos defensivos.
 

(iii) A dinamica da pesquisa em fertilizantes quimicos
 

Como ja dissemos anteriormente, a importancia da pesquisa no setor de
 

fertilizantes quimicos nao esta na geragao de novos produtos mas sim nas
 

novas fontes de materias primas e nos metodos de produyao.
 

Ate meados dos anos 60, a produqao nacional de fertilizantes qulmicos
 

limitava-se praticamente a mistura dos elementos simples importados. Em 1967,
 

as empresas privadas do setor de fertilizantes cLiam a Associaqao Nacional
 

de Difusao de Adubos (ANDA), que alm de atuar como um "lobby" junto ao
 

Governo Federal com vistas a obter uma politica protecionista ao setor,
 

realizou uma serie de convenios com instituig6es publicas de pesquisa
 

visando a determjna.,.) das dosagens economicas de fertilizantes para os
 

principais produtos e regioes do pals e a busca de fontes alternatives de
 

suprimento de nitrogenio e f6sforo.
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Em 1976, por pressao da ANDA, cria-se junto ao Instituto de Pesquisas
 

Tecnol6gicas do Estado de Sao Paulo, com financiamento do Governo Federal, o
 

CEFER - Centro de Estudos de Fertilizantes. At4 entao, quase todas as
 

formula96es de fertilizantes utilizados no pals eram importadas e adaptadas
 

aos solos brasileiros, quase sempre por intermedio de recomendagoes da
 

ANDA. 0 CEFER procurou realizar programas de investigayao basicamente nos
 

campos de desenvolvimento de novos processos e de fertilizantes nao
 

convencionais, nao tendo tido todavia o sucesso que se esperava em funqao
 

dos recursos que dispunha.
 

A esse respeito, o relat6rio de Reydon e Svirsky (1985:27) comenta que
 

"diversas entrevistas realizadas com especialistas do setor coincidiram em 

apontar como desnecessario que o setor privado se dedique a buscar outros 

metodos de desenvolvimento de fertilizantes". De um lado, pela possibilidade 

de contar com as instituiq6 es publicas - como o CZFER, por exemplo - a sua 

inteira disposiqcio", de outro, pelo fato de que grande parte dos
 

fertilizantes conti..ua a ser importada, sendo a maioria das empresas
 

nacionais apenas misturldoras (dos elementos simples) e nao propriamente
 

produtoras, ramo onde dominam as multinacionais da industria quimica.
 

Resumindo, pode-se dizec que, apesar da dinamica da pesquisa tecnol6 gica do
 

setor de fertilizantes ser inteiramente distinta da do setor de defensivos, h6
 

uma marcante caracteristice comum: a origem das inovay6es tem a ver
 

exclusivamente com a ind6stria quimica. Ou seja, as especifidades do setor
 

agricola se fazem presentes apenas na fase dos testes finais de utilizaqao
 

do produto, nao tendo a pesquisa agronomica uma participayao decisiva na
 

dinamica da geraqao tecnol6gica desse setor. Em outras palavras, a
 

gerayao de inovaq6es quimicas para a agricultura e uma questao quase que
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exclusivamente industrial, 
como no caso das maquinas e equipamentos que
 

veremos a seguir.
 

B. 0 Setor de Maquinas e Equipamentos A _colas
 

Esse setor 6 classificado por Possas (1978:20) na categoria de oligop6lio
 

concentrado com menor homogeneidade de produtos, juntamente com a ind6stria de
 

maquinas ferramentas e operatrizes, maquinas de terraplanagem e equipamentos
 

de transmissao industrial:
 

"Este grupo de setores, que cobra uma parcela insignificante (1,6%) da
 

Ind6stria em 1970, possui os 
tragos gerais semelhantes, embora menos
 

marcantes, ao oligop6lio concentrado. A concentrayao da produyao
 

elevada, assim como a estabilidade da lideranya no perlodo 70/73. A
 

presenya de grandes empresas e estabelecimentos entres os lderes 4
 

consideravel; 
ao contrario dos setores de oligop6lio concentrado, nao ha
 

participaqao estatal na lideranga, registrando-se um esmagador
 

predomnio numerico de empresas de capital estrangeiro, em sua maioria
 

internacionais. 
As escalas de produyao finalmente, nao sao muito
 

grandes, se bem que acima da media da Industria."
 

o setor de Maquinas e Equipamentos Agricolas, na verdade, compoe-se de pelo 

menos tres segmentos bastante distintos: o de equipamentos e implementos, o de 

tratores e o de colhedeiras automotrizes. 

0 subsetor de implementos e equipamentos agricolas foi o primerio a se
 

implantar no pals baseado em pequenas fabricas de capital nacional j9 antes 
da
 

2a. Guerra. Atualmente esse subsetor 6 fornmado por 400 fabricas que copiam e
 

adaptam tecnologias j9 desen volvidas ou promovem pequenas inovay6es
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mec~nicas em equipamentos de origem diversa. Muitas vzes sao oficinas e
 

serralherias de fundo de quintal que pela capacidade criativa de seu
 

proprietario acabam gerando ate mesmo novos equipamentoa agricolas baseados em
 

sugestoes dos pr6prios agricultores da regiao (16). A facilidade de
 

copiar e adaptar no sub-setor de implementos e equipamentos agricdlas,
 

decorrentes em ultima instancia da aplicayao dos mesmos elementares
 

principios da mecanica conhecidos ha seculos, faz com que as inovag6es
 

tecnol6gicas nao representem barreiras importantes de entrada, configurando
 

um mercado bastante competitivo. As pequenas ind6strias tam um raio de agao
 

apenas regional pois a sua estrategia de vendas esta assentada basicamente na
 

possibilidade de oferecer ura assistencia tecnica mais rapida e mais efetiva.
 

Apenas em alguns poucos casos, geralmente em funyao de uma inovagao bem
 

sucedida, o .aio de aqao das empresas desse subsetor ultrapassam o nvel dos
 

estados em que estao sediadas (17).
 

0 subsetor representado pela industria de tratores, a semelhanya da ind6stria
 

de colhedeiras automotrizes, foi instalado no inicio da decada dos 60,
 

cumprindo uma das metas do Plano Nacional da Industria de Tratores de 1959,
 

seguindo o mesmo modelo da industria automobilistica baseado em filiais de
 

empresas multinacionais e com capital e tecnologia internacionais.
 

O relat6rio de Imenes, Rodrigues e Ortega (1984:5) assinala que "o incentivo
 

mecanizagao, especificamente ao uso de tratores, teve inicio antes que
 

comeyasse a se instalar no pals as industrias fornecedoras de maquinas e
 

implementos agricolas. At4 o final da dcada de 50 todos os tratores em uso
 

na agricultura brasileira eram de origem estrangeira, na sua maior parte
 

norte-americanos. Ate meados dos anos 30, o Governo brasileiro estabeleceu
 

diversas medidas de proteqao A importagao de maquinaria agricola, tendo em
 

1956, aberto um credito anual de 40 milhoes de d6lares. De fato, as
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importaq6es sao significativas at4 1954, sofrendo brusca queda ao final
 

dos anos 50 e comego dos 60. As dificuldades crescentes com o Balanyo de
 

Pagamentos impediram um fluxo permanente de importagoes (...).
 

"Paralelmente As dificuldades crescentes de importaqao, foram surgindo
 

algumas condiy6es favoraveis para a implantacao de uma industria nacional
 

de tratores. A pr6pria constituiqao de Lunparque automobilistico
 

devidamente capacitado para produzir internamente novos tipos de veiculos e
 

tratores, bem como a consolidayao de um setor produtor de bens de capital e
 

de insumos intermediarios, passaram a tornar mais barata a produgao interna
 

de maquinas e implementos agricolas."
 

Finalmente, o subsetor representado pela industria de colheitadores 4
 

representado por 8 grandes produtores de automotrizes e um numero major de
 

pequenas fabricas de implementos e colheitadeiras combinadas (que tambem se
 

acoplam ao trator) (18). A lideranqa no subsetor pertence ao capital nacional
 

inclusive nas grandes fabricas (ao contrario do que ocorre na industria de
 

tratores) e mais da metade da produyao e absorvida nos estados do Sul 

particularmente Parana e Rio Grande do Sul - nas culturas de trigo e soja.
 

As colheitadeiras de cereais produzidos no Brasil sao quase identicas as
 

produzidas no exterior, com pequenas modificagoes e adaptagoes. 0
 

desenvolvimento da tecnologia nacional se restringe As colheitadeiras
 

automotrizes para o cafe, mamona e cana-de-aqucar (19). HA que se destacar
 

ainda, os estudos que atualmente sao desenvolvidos na Divisao de
 

Mecanizaqao Agricola do IAC para adaptagao de maquinas para a colheita de
 

batata, milho, algodao e arroz (IMENES, ORTEGA e RODRIGUES, 1984).
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(i) As pollticas do setor p6blico
 

A semelhanya do que ja relatamos para 6 setor de ferti]izantes e defensivos
 

quilnicos, as politicas do setor p6blico foram fundamentais para a instalagao
 

e consolidagao da ind6stria de maquinas e equipamentos agrLicolas no pals.
 

Do lado da oferta, por criar condi9;es diferenciadas e altamente vantajosas
 

para a instalagao de um parque industrial baseaio em filiais de empresas
 

multinacionais no inicio dos anos 60 (20). Do ladu da demanda, ao criar uma
 

demanda sustentada - pelo menos ate 1976, quando o setor atinge o auge da sua
 

produqao - baseada numa politica de cr6dito rural altamente subsidiado que
 

permitia As ind6strias receber os pregos A vista (no momento da sua
 

aquisigao pelos agricultores) diretamente do Banco do Brasil (21). 0
 

trabalho de GUEDES PINTO (1980:212) estima que o credito rural representava de
 

89% a 96% do valor das vendas de maquinas agricolas no final dos anos .70.
 

Os acontecimentos dos anos 1976/77 ilustram bem a importancia das pollticas
 

governamentais para o setor de maquinas e equipamentos agricolas. Desde 1967
 

mantinha-se uma tend~ncia de queda no prego real de venda de tratores
 

agricolas, que havia passado do indice 100 em 1967 para 60 em 1975,
 

(22), sustentado por uma ampliaqao na capacitadade produtiva que saltou de
 

8.868 unidades para 68.608 no mesmo periodo.
 

"No inicio de 1976, o Governo, procurando limitar a expansao dos meios de
 

pagamento, retardou o inicio da liberagao dos recursos destinados ao credito
 

rural para financiamento de maquinas agricolas para o mes de maio, retendo
 

ainda um montante exprpssivo ate o mes de setembro. Um levantamento realizado
 

na epoca revelou que o simples retardamento na liberagao dos recursos
 

obrigcu as fabricas a estocarem 5,8% da produgao de tratores em seus patios
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e 22,3% junto aos revendedores, enquanto os 50,3% das unidades aguardavam a
 

aprovagao das propostas de compra e apena: os 21,6% restantes ji haviam sido
 

entregues aos agricultores, na sua maioria ainda com pagamento alnda por
 

atualizar. Mesmo ap6s a liberaqao total dos 
recursos em setembro, o Banco
 

do Brasil manteve uma verdadeira "operarao tartaruga" no pagamento aos
 

revendedores atraves de expedientes burocraticos, tatica que se estendeu pelo
 

ano de 1977 afora. Dal o aumento dos encargos financeiros em fungao do
 

crescimento dos estoques, que motivou a inversao da tendencia decrescente
 

dos pregos reais dos tratores (o indice real salta de 60 em 1975 para 67 
em
 

1976, atingindo 71 em 1977).
 

"Como se sabe, a produgao de tratores no Brasil esta quase que totalmente
 

nas maos de filiais de grandes empresas estrangeiras, sendo a maior delas 

a Massey Ferguson - responsavel por mais de 40% do mercado (na epoca). No
 

exercicio findo em outubro de 1977, o relat6rio do balanyo mundial dessa
 

empresa, divulgado pela sua matriz no Canada, revelou uma violenta queda no
 

seu lucro liquido de US$ 117,9 milhoes no exercicio anterior para US$ 32,7
 

milhoes no perlodo 76/77. Entre os principais fatores naz vendas e o alto
 

custo dos estoques encalhados na sua filial do Brasil, em virtude das
 

restriqoes impostas ao credito subsidiado" (GRAZIANO DA SILVA, 1981: 96-7).
 

Conv~m insistir que a queda no prego real dos tratores nao representa no
 

caso bra3ileiro apenas uma demostrayao de major eficiencia dos fabricantes.
 

Como no caso da ind6stria de fertilizantes e defensivos qulmicos alem dos
 

favores fiscais que recebem diret iente, foi a polltica ae credito rural
 

subsidiado que garantiu a ampliayao do mercado, possibilitando As empresas
 

do setor uma escala adequada de operaqao. Os pr6prios empresarios do setor
 

reconhecem que a eleiada capacidade ociosa nesse ramo industrial tem
 

encarecido os produtos brasileiros a ponto nao s6 de tirar a sua
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competitividade no mercado externo, mas tambem de somente assegurar a sua
 

aquisqao internamente em funyao do amparo dos financiamento oficiais
 

(23). Como destaca GRAZIAO )ASILVA (1981:99) "6 conhecido o fato de qun_
 

quando as linhas especiais de credito para comercializaqao (de maquinas
 

agricolas) sao limitadas ou as vezes temporariamente suspensas, as
 

reclamaq6es partem sempre dos representantes dos fabricantes, quase nunca
 

dos agricultores. Afinal as vendas dependem dos financiamentos, como
 

reconhece a pr6pria Associaqao Brasileira da Ind6stria de Maquinas e
 

Equipamentos - representante da FORD, Massey Ferguson, Valmet (que juntas
 

produzem 2/3 dos equipamentos agrlcolas do Brasil) e outras grandes empresas 

ao reclamar numa carta aberta ac Governo em 1979 a necessidade dos fabricantes
 

terem assento direto nos organ;.smos de decisao de politica agricola porque
 

'o credito agricola atei agora tem sido o verdadeiro e, porque nao o inico
 

fator determinarite da exint:encia ou nao de mercado para seus produtos'
 

"A conclusao que se delineia de imediato 4 a de que o credito rural foi um
 

instrumento de politica econ6mica destinado a incentivar a aquisigao de
 

produtos industriais por parte da agricultura. Assim, embora parega apenas um
 

'privilgio' do setor agricola, nao deixa de ser tambem um 'credito ao
 

consumidor', como tantos outros financiamentos existentes no pals: o Governo
 

paga para que a agricultura ajude a ind6stria. Mas nao a industria em geral
 

e sim a grande indstria, o grande capital. Esse aspecto 6 fundamental para
 

se entender certas respostas que poderao paracer sem sentido, como por
 

exemplo, por que usar uma tecnologia 'capital intensiva' na presenya abundante
 

de mao-de-obra? Ou ainda, em termos mais gerais, por que nao incentivar
 

uma tecnologia mais adiquada as condiq~es brasileiras (24)? Seria uma
 

resposta simplista dizur que a tecnologia moderna que utiliza em larga escala
 

fertilizantes e defensivos quimicos, maquinas e equipamentos modernos, e
 

exatamente aquela adequada ao desenvolvimento dos grandes capitais
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monopolistas que presidem o desenvolvimento industrial do pals, inclusive da
 

pr6pria agricultura?"
 

(ii) A dingmica da pesquisa
 

Como no caso dos qurmicos que vimos anteriormente, a dinamica da geraqao de
 

novas tecnologias na industria de maquinas agricolas - especialmente tratores
 

e colhedeiras - 4 determinada a nivel internacional pelas grandes ind6strias
 

do setor. Mais especifizamente, as tend~ncias observadas no setor refletem o
 

comportamento da demanda non palses da America do Norte - Estados Unidos e
 

Canadi - que respondem em conjunto por mais da metade das vendas de maquinaria
 

agricola em todo o mundo.
 

E significativo a esse respeito, a tentativa de "rebeldia" da Massey
 

Ferguson A tendncia de se produzir mrquinas e equipamentos de maior porte
 

relatada por GRAZIANO DA SILVA (1981:104-5):
 

"Inicialmente a MF nao respondeu a essas mudangas, preferindo diversificar a
 

sua produgao em virios palses do mundo." Essa 'negiligencia em relagao A
 

tecnologia' foi explicada por um dirigente da emprdsa com base no fato de que
 

la tecnologia velha na Am6rica do Norte e nova (por exemplo) no Brasil. Com
 

bons mercados internacionais para seus tratores pequenos e medios, a Massey
 

nao introduziu maquinas de pot~ncia maior na America do Norte ate 1974, bem
 

depois que a Deere e a Harvester haviam conquistado grandes parcelas do
 

mercado com seus produtos (25).
 

"0 resultado dessas perda de mercado nos maiores centros consumidores aliado a
 

fatores que perturbaram a demandz, nos palses perif~ricos nos anos 1976/77 

entre os quais ja se referiu A restrigao do credito rural para investimentos
 

no Brasil - fez com que a Massey Ferguson fosse obrigada a vender varias
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empresas para sair da sua crise financeira, entre as quais uma de suas
 

fabricas no Brasil, localizada em Sorocaba, SP. Esse exemplo, que reflete
 

como sao decididas as mudangas tecnol6gicas na ind6stria de maquinas e
 

equipamentos agricolas, mostra claramente que o sentido da inovayao pouco
 

tem realmente a ver com as ditas 'necessidades dos agricultores dos raises de
 

agricultura atrasada'. Ao contrario, a inovayao tecnol6gica parece ser um
 

componente de decis-3o restrita as empresas multinacionais, determinado pela
 

concorrencia intercapitalista que enfrentam na disputa dos grandes mercados.
 

Essa decisao tem 'uma relativa autonomia' no que diz respeito as
 

necessidades especificas deste ou daquele pals, em funyao no mercado
 

mundial. Ou seja, quanto mais reduzido for o volume de vendas numa
 

determinada regiao, menos pesarao as suas necessidades especificas na
 

determinaao da evoluqao tecnol6gica das maquinas e equipamentos agricolas
 

que utiliza".
 

PINHEIRO (1984), ao comparar a evoluqao da indistria de tratores do Brasil
 

com a da India, onde o Governo optou pelo desenvolvimento de uma tecnologia
 

pr6pria, ressalta a falta de qualquer controle nacional no nosso caso.
 

Segundo o relat6rio "a industria brasileira de tratore3 instalou-se no Brasil
 

dentro da mesma politica governamental adotada para o sator automobillstico,
 

abrindo a possibilidade de filais de empresas multinacionais no pals, trazendo
 

capital e tecnologia de produqao e produto (26). A origem desses capitais
 

foram os palses industrializados como os Estados Unidos, Japao, Inglaterra e
 

Alemanha sendo que as empresas praticamente transferiram fabricas e modelos ja
 

existentes nos palses de origem, importando no inicio yrande pacte dos
 

componentes e desenvolvendo um programa posterior de nacionalizaao da
 

produao sem maiores preocupayoes em desenvolver tecnologias adaptada As
 

condig6es e necessidades brasileiras ...
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"As fibricas filiais de empresas multinacionais participavam com 90% da
 

produqao em 1966, 4poca em que se instalou definitivamente a ind6stria de
 

tratores no Brasil, continuam com uma alta participaqao atualmente (82% em
 

1982) ... (27) (op. cit., 1984:2-4)
 

"A Agrale e a Companhia Brasileira de Tratores tCBT), duas (unicas) empresas
 

instaladas com capital nacional (a primeira no Rio Grande do Sul e a segunda
 

em Sao Paulo) fazem exeqao a este padrao da industria brasileira de
 

tratores, sendo que tem encontrado condigoes de se manterem dentro da
 

competiqao de um mercado oligopolista, atraves de absorqao ou
 

desenvolvimento de tecnologia de produqao."
 

Vale a pena destacar dois pontos a partir da citaqao anterior. Primeiro,
 

que os indices de nacionalizaqao dos componentes da produqao de tratores
 

exigidos no Brasil sao medidos em peso, o que significa que somente a parte
 

de fundiqao cobre de longe o necessrio. Segundo, que as "adaptaq6es
 

locais" realizadas pelas multinacionais de tratores, a chamada
 

"tropicalizagao", consiste em adaptar os modelos projetados no exterior as
 

condiqoes de clima (ampliando a capacidade de refrigeraqao com radiadores
 

maiores, por exemplo) e algumas vezes de topografia mais acidentada (baixando
 

o centro de gravidade com peso adicional nas rodas e na caraga).
 

Em que pese a simplicidade dessas adaptaqoes, PINHEIRO (1984: 4-5) "destaca
 

casos como o da Ford do Brasil (que) sao ilustrativos de como una
 

transfer~ncia pura e simples de modelos de tratores fabricados nos palses de
 

origem do capital podem levar a serios problemas, como ocorreu com esse
 

fabricante que parou sua produgao dorante o periodo de 1968 a 1975, devido a
 

insucesso dos modelos lanyados no mercado brasileiro em perlodo anterior".
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Ainda segunda PINHEIRO (1984: 8-9), " no caso brasileiro, as filiais das
 

multinacionais sempre tiveram a sua disposiq9o a tecnologia de produlao e
 

de produto das matrizes, apenas 'tropicalizando' os diversos modelos. Estes
 

fabricantes s6 se preocuparam com a criaqao do departamento de P & D quando
 

a crise afetou o tamanho do mercado para os modelos entao produzidos,
 

procurando desenvolver alguns modelos que atingiram un mercado potencia]mente
 

ainda nao explorado, como os dos pequenos tratores. Com o acirramento da
 

crise e com as medidas de contenyao tomadas, estes cepartamentos foram em
 

sua maioria desativados ou limitados a uma atuaqao de controle de qualidade.
 

"Empresas de capital nacional como a CBT, tiveram que criar departamentos de
 

P & D para adpatar tecnologia e enfrentar os problemas relacionados com o
 

mercado cativo de motores e outros equipamentos, como a bomba injetora".
 

A agao governamental para a gerayao de tecnologia nacional praticamente
 

inexistiu, tanto em termos de incentivos as empresas nacionais, como pela
 

formagao de centros ou institutos ds ?esquisa nesta area. Apenas testes
 

visando fundamentalmente um controle de qualidade dos tratores fabricados no
 

Brasil ou importados, atraves "e ensaios que verificavam as especificay6es
 

nominais apresentadas pelo fabricante eram realizados at6 recentemente nas
 

duas unicas instituiyoes governamentais existentes, ambas localizadas no
 

interior do estado de Sao Paulo: o Centro Nacional de Engenharia Agricola
 

(CENEA) do Ministerio da Agricultura e a Divisao de Engenharia Agricola do
 

Instituto Agron6mico de Campinas. Enquanto esta ultima vem gradativamente
 

perdendo importancia (ver a respeito, IMENES, RODRIGUES e ORTEGA, 1984), o
 

CENEA iniciou recentemente ensaios de pista e de campo com tratores fabricados
 

no pals que poderao fornecer informayoes importantes para o
 

desenvolvimento de novos projetos mais adaptados As condiq6es da agricultura
 

brasileira.
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(iii) A industria de sementes (28)
 

Uma caracterizaqao inicial das grandes empresas que atuam no Eetor de
 

sementes no Brasil se faz necessiria para podermos entender, posteriormente,
 

as suas diferentes estrategias de pesquisa. Um primeiro ti~o sao as
 

empresas voltadas A comercia]izagao de graos no mercado internacional e
 

que tendem a produzir, em major ou menor escala, sementes de todos tipos de
 

graos, com enfase no milho hibrido.
 

Um segundo tipo 6 o das empresas unicamente voltadas A produqao de sementes
 

de milho hibrido, com pequena eiversificaqao para produgao de sementes
 

forrageiras e/ou de sorgo. E o caso de Pioneer-Hybred e Dinamilho
 

(Limegrain). A diferenya com o tipo anterior 4 que a produqao de sementes 4
 

apenas parte de uma estrategia global para a concorrencia no mercado de
 

graos, nao sendo vital para a empresa a pesquisa com os hibridos, como
 

ocorre no segundo tipo.
 

Um terceiro tipo refere-seA empresas que foram adquiridas no movimento de
 

compra de empresas de sementes por grandes corporay5es dos setores quimico,
 

petroquimico e farmac~utico. E o caso da Germinal-, Ciba-Geigy,
 

Pfizer-Dekalb, Upjohn-Asgrow e, mais recentemente, da Nortrup-King. Destas,
 

apenas a Ciba-Geigy atua na area de defensivos agricolas com relativa
 

importancia.
 

Finalmente um guarto tipo que sao as empresas nacionais. Entre as grandes
 

hi a empresa Sementes Agroceres S.A., a maior e mais antiga industria de
 

sementes do pals. Nos 6ltimos anos a empresa ampliou o seu processo de
 

diversificagao de atividades a partir da produqao de sementes de milho
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hibrido, passando pela produ;ao de defensivos, matrizes de poedeiras (Arbour
 

Ackles), sementes de hortaligas, para chegar A pesquisa com cultura de tecidos
 

em laborat6rio (projeto subsidiado pelo Governo Federal). Alem da Agroceres
 

(que e responsavel por 40% do volume de vendas de sementes no pais), tem-se
 

outras tres empresas nacionais, localizadas principalmente em Sao Paulo,
 

atrs apenas da Sementes Cargill Ltda. (cerca de 20% de volume de vendas) e
 

com participayao girando em torno de 4% do merjado cada uma: Reis de Ouro,
 

Sementes Colorado e Semente. 'ogiana. EsLd participayao todavia, vem
 

sofrendo osci±aqoes significativas desde 1982, ano em que a competigao
 

interoligop6lica no mercado de sementes tornou-se axcessivamente forte.
 

As empresas nacionais tem serios problemaE financeiros a sua atuayao
 

(capital de giro para manter uma politica agil de comercializaqao); estao
 

limitadas quanto a possibilidade de ampliar seus mercados devido a pouca
 

diversificaqao regional de sua produgao; e, principalmente, sao de
 

geraqao de hibridos na decada de setenta com relaqao A decada anterior.
 

Segundo SILVEIRA (1985), isso coloca as empresas nacionais de cinco a dez anos
 

atraz das grandes empresas estrangeiras, ainda que lhes fosse dado apoio
 

financeiro atraves de linhas de pesquisa a juros favorecidos, por exemplo.
 

Uma estrategia de longo prazo teria que passar necessariamente pela
 

reativagao de pesquisa com hibridos pelo setor publico e mum tipo de acordo
 

"fechado para as empresas nacionais" para a produgao de sementes genetica e
 

basica, o que fere as regras atualmente propostas para atuaqao das
 

instituiq6es publicas no setor.
 

A maior liberalizagao das exigencias de controle pelo Estado da qualidade
 

das sementes (29), que e uma reivindicayao das associa96es de produtores
 

de sementes, embora auxilie as empresas pequenas no curto prazo, significa um
 

espago maior para atuayao das grandes empresas do setor. HA ainda a
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reivindicagao de privatizaao tanto da produgao de sementes basicas de
 

cultivares hibridos e de variedades, desativando progressivamente o Serviyo de
 

Produqao 	de Sementes Bisicas da EMBRAPA, quanto do processo de
 

certificacao, que seria conduzido por associag6es publicas (e que no caso
 

de Sao Paulo, depende da venda de sementes pela Secretaria da Agricultura)
 

manteria 	sua importancia contra uma maior concentraqao no setor de
 

produqao 	de sementes hlbridas (30).
 

As tentativas de empresas estrangeiras em ocupar rapidamente fatias do mercado
 

tem resultado em fracassos hist6ricos, como o ocorrido com Funk Seeds, no
 

final da decada de sessenta e com a Germinal na decada de oitenta.
 

O processo de fusoes e incorporacoes na ind6stria de sementes no Brasil 

parece estabilizado ap6s os fracassos das empresas estrangeiras em ampliar sua
 

participayao no mercado de sementes de milho hibrido e do fracasso da
 

estrategia de introduzir no pais a Lei de Protegao aos Cultivares, que
 

permitiria a remuneragao de pesquisas feitas para obtengao de novas
 

variedades (31). As mudanyas na propriedade destas empresas estao se dando
 

em funyao desses fracassos, em uma conjuntura de forte crise do setor.
 

Todavia, ha claras pressoes por mudangas inE-itucionais na legislaqao de
 

sementes que indicam futuras transformag6es no mercado:
 

(a) 	 Pressoes por um novo sistema de eleigao de cultivares,
 

centralizado pelo Ministerio da Agricultura e pela EMBRAPA, para
 

substituir o atual sistema, onde atuam as Secretarias Estaduais de
 

Agricultura;
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(b) 	 Pressoes por major participagao do setor privado no controle de
 

qualidade das sementes (feito por Associag6es de Produtores de
 

Sementes);
 

(c) 	 0 interesse das organizagoes cooperativas em relaqaos a pesquisa
 

de cultivares que vai alem do objetivo de atender aos cooperados.
 

Dirige-se no sentido de ampliar as possibilidades de criagao de
 

esquemas de pesquisa apoiados em circuitos restritos (que inclua a
 

participaqao do setor publico, atraves de conv~nios), com ou sem a
 

participagao de Centros Internacionais de Pesquisa ou Agencia
 

estrangeiras de estimulo A pesquisa.
 

Criam-se, desta forma, fontes de pressoes poderosas, que potencialmente tem
 

interesse na criaqao da Legislayao de Proteqao aos Cultivares. Como se
 

sabe, no Brasil a legislayao vigente nao inclui a necessidade do regis.tro
 

detalhado dos cultivares e das linhagens de hibridos provados para sua
 

eleigao.
 

A Lei de Sementes Brasileiras e muito recente, datando de 1977, sendo
 

interpretada de forma muito ampla, segundo as condiqoes dos diferentes
 

estados onde e aplicada. Em Sao Paulo mantem-se dois sistemas de conLole
 

de qualidade de sementes: Certificagao e Fiscalizagao. Nos outros
 

estados, mantem-se principalmente a fiscalizagao de sementes, exceto para
 

batata-semente, que e certificada, ou seja, tem rigoroso controle de
 

gera96es. Em muitos estados, como Parana e Rio Grande do Sul, na pratica se
 

caminha para um meio termo entre fiscalizagao e Certificagao, como forma
 

de evitar que o processo de multiplicagao de sementes nao respeite uma
 

sequencia controlada de geragoes: trata-se de tornar as exigencias mais
 

flexiveis As condigoes existentes. No caso da multiplicagao de sementes
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de soja no Paran permite-se apenas uma multiplicaqao a partir da semente
 

Certificada, o que di um certo rigor ao processo. Todavia, em anos de falta
 

de sementes, e possivel recorrer-se a materiais de procedencia desconhecida
 

mas que demonstrem grau de pureza e germinacao para posterior
 

multiplicagao.
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IV. 	 OS DETERMINANTES DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO DE PESQUISA
 

AGRICOLA
 

Varios estudos apontam para uma mudanga decisiva na estrutura de geraqao de
 

tecruologia agropecuaria nos palses avanyados no p6s-guerra com a
 

incorporagao de empresas privadas. Essas mudanyas dizem respeito, primeiro
 

certas caracteristicas intrinsecas das novas tecnologias geradas,
 

resultantes da sua maior complexidade: e, segundc, pela possibilidade que
 

essas tecnologias mais complexas oferecem (talvez por essa raz9o mesma) de
 

apropriaqao privada dos beneficios economicos por elas gerados.
 

Essas novas tecnologiaF - biol6gicas, quimicas e mecanicas - tiveram maior
 

difusao nos anos 70 na America Latina, em que pesem os esforqos fomentistas
 

do setor p6blico que datam ja do inicio dos anos 50. Esse e o caso tambem do
 

Brasil onde o processo de modernizayao da agricultura se acelerou nos
 

ultimos 15 anos com base na quimificaqao (uso de fertilizantes e defensivos)
 

e da tratorizagao (32).
 

Como destaca PINEIRO (1983: 12-3), o desenvolvimento de organizagoes
 

privadas na gerayao de tecnologia para o setor agricola "esta intimamente
 

vinculado ao processo de modernizayao das empresas transnacionais no
 

crescimento dos subsetores industriais que proveem insumos tecnol6gicos ou que
 

controlam nucleos centrais dos complexos agroindustriais".
 

A progressiva mercantilizaqao da tecr logia agricola "leva implicito a
 

possibilidade potencial de que empresas do setor privado se apropriem dos
 

lucros gerados atraves da incorporaqao de tecnologia ao sistema produtivo.
 

Essa apropriagao, na forma direta a partir da produgao primaria, ou
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indiretamente atraves da venda de insumos tecnol6gicos, e a forqa motriz que
 

impulsiona o desenvolvimento de organizagoes privadas com atividades na ar-a
 

tecnol6gica".
 

Para o autor citado, e o processo atraves do qual a inovaqao tecnol6gica
 

gera excendentes e a forma em que estes sao apropriados pqlos distintos
 

setores sociais, depende:
 

(a) de certas condiyoes economicas;
 

(b) da forma de organizaqao social da produgao;
 

(c) do marco jurldico;
 

(d) dos custos de instalaqao de pesquisa.
 

Dentre as condiqoes econ6micas, destaca o tamanho e o grau de
 

diferenciaqao do mercado por certas produtos agropecuarios e para os insumos
 

tecnol6gicos, como os limitantes fundamentais. Em relaqao A organizaqao
 

da produqao, merecem destaque a dimensao das empresas agrarias e o seu
 

grau de integraqao vertical com o subsetor das agroindustrias processadoras;
 

e nesse subsetor, a existencia de carteis que tenham na tecnologia um
 

instrumento de concorrencia em relayao aos membros que nao o integram,
 

especialmente quando estes sao de outras regioes do pals. No que diz
 

respeito ao marco jurldico, PINEIRO destaca a importancia que tem a
 

possibilidade (32) de proteqao do conhecimento tecnol6gico para permitir a
 

apropriaqao privada dos seus beneflcios. E finalmente, a possibilidade de
 

socializar os custos de instalayao e da investigayao propriamente dita.
 

O 61ima dos quatro elementos fundamentais que determinam a possibilidade e c 

nivel de participaao relativa do setor privado na gerayao de tecnologia 

agricola apresentados por PINEIRO (1983:12-8) pode ser ampliado para 

indicaro papel do Estado principalmente quando nos referimos As 



prg-condiqoes necessarias A atividade de pesquisa em geral, como a
 

formagao de recursos humanos e o desenvolvimento do conhecimento bisico.
 

t exatamente a! - no papel que assumiu o Estado - que explica a nosso ver o
 

fato do Brasil nao ter desenvolvido um setor privado autonomo de
 

investigagao agricola do porte que se poderia esperar ao analisar as oucras
 

tres condigoes anteriormente enumeradas. 0 que se pode verificar nos
 

estudos de casos realizados no ambito do PROAGIRO fol o de uma completa
 

subordinaqao do aparelho estatal de gerayao da ciencia e tecnologia aos
 

interesses e necessidades das emprosas privadas, com mecanismos que
 

possibilitaram inclusive a apropr-iagao privada dos resultados obcidos, de
 

tal sorte que se tornava desnecessario a constituqao de un setor privado
 

autonomo de investigaqao agricola. Os casos onde isso se deu refletem mais
 

a falta de respostas adequadas do 	setor publico e/ou a utilizagao da
 

tecnologJa como arma de concorrencia, como veremos no final dessa segao.
 

A. 0_papel do Estado e suas com o Privado ni' geracao
relag0es _etor 


de tecnologia para aagicultura
 

Como ja vimos na segao 2, o setor 	publico de pesquisa agricola sofreu um
 

6
ponto de inflexao fundamental no p s-guerra com a abertura da economia ao
 

capital internacional e pela disponibilidade nos paises centrais da chamada
 

"big science" para a agricultura, representada pelas produtoras de maquinas e
 

equipamentos agr~colas, defensivos e fertilizantes quimicos e pela ind6stria
 

de sementes. A instalaqao dessas empresas multinacionais no pals se faz a
 

partir do inicio dos anos 60, no encadeamento l6gico que se seguiu A
 

instalayao das industrias de base (siderurgia, quimica, etc.). Sem ser
 

apenas urn jogo de palavras, pode-se dizer que completado o processo de
 

industrializagao com a implantagao do departamento de oens de capital,
 



38
 

iniciava-se o ciclo que iria fechar o processo de "industrializaqao da
 

agricultura'. Ou seja, para completar a presenya das agroindustrias
 

processadoras de materias primas ja existentes A juzante da produgao
 

agricola, era preciso instalar A montante o parque produtor de insumos,
 

maquinas e equipamentos para o setor agricola. Isso iria significar, nada
 

mais nada menos, que a tao necessaria "abertura do mercado interno", ao
 

incorporar a agricultura brasileira nao apenas como fornecedora de alimentos
 

e materias primas, mas tambem como demandante de insumos produzidos pelo setor
 

industrial (34).
 

Nao e mera concidencia, portanto, que as instituiyoes p6blicas de
 

pesq- sas agrrola nacionais estivessem nesse momento vivendo uma profunda
 

crise com a ruptura do binomio geraqao-difusao e a valorizagao do
 

fomento das novas tecnologias da "big science", representadas no caso
 

brasileiro fundamentalmente pelos tratores e insumos quimicos (fertilizantes e
 

defensivos) (35). A saida proposta para essa crise - o "empresariamento da
 

pesquisa" (um eufemisino para garantir a privatizagao dos seus resultados) e
 

a constituiqao de um Sistema Nacional de Pesquisa AgropecuAria
 

(centralizando os recursos e a definiqao dos problemas a serem investigados)
 

integrado com os grandes centros internacionais - encontra uma tenaz
 

resist~ncia das irstituiqoes paulistas, particularmente da instituigao
 

mae, o Agron6mico. Seus tecnicos se recusam a aceitar uma nova divisao de
 

trabalho que os reduzirja apenas A fase aplicada - principalmente de testes
 

locais - das ±novagoes geradas a nivel mundial; e reafirmam a necessidade de
 

se manter o carAter publico da tecnologia agricola. A forte atraqao dessas
 

teses conduz A revogaqao da lei de "empresariamento da pesquisa" em Sao
 

Paulo e a retirada da proposta de legislaqao de "proterao dos cultivares"
 

elaborada pelo Governo Federal.
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Mas, com a centralizago dos recursos fiscais a nivel federal e como reflexo
 

da crise econ~mica que atinge o pais na segunda metade dos anos 70, o estado
 

de Sao Paulo nao tem condig6es de manter seus institutos publicos de
 

pesquisas nem mesmo com os niveis oryamentarios anteriores; dos recursos
 

necessarios para um salto em .iregaoa "big science", nem pensar porque ate 

mesmo o projeto politico de uma "tecnologia nacional" baseado em raz6es
 

estratc5gicas e militares teve que ser postergado (36).
 

A "ajuda" do Governo Federal vem na forma de fundos especiais - primeiro o
 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico, que centralizou os
 

recursos na area de ciencia e tecnologia, eliminando de vez a autonomia real
 

dos estados nessa area; e depois, o Fundo de Incentivo A Pesquisa T6cnico
 

Cientifica, destinada a financiar exclusivamente a obtengao de resultados
 

tecnol6gicos e ensaios pelas pr6prias empresas privadas ou atraves de
 

contratos destas com as instituiyoes publicas de pesquisas.
 

Como ressalta o relat6rio de FERREIRA et alli (1984: 43), "esse mecanismo
 

triangular do Governo dar recursos as empresas privadas para que elas
 

financiem a pesquisa dos institutos publicos e das Universidades tem varias
 

raz6es de ser. Primeiro foi o 'jeitinho brasileiro' de continuar
 

implusionando o 'setor publico de pesquisa', porem privatizando os seus
 

resultados, sem necessidade de enfrentar o desgaste politico de privatizar os
 

pr6prios centros de ensino e investigagao. Segundo, ao assegurar o
 

direcionamento da pesquisa publica pelos interesses das empresas privadas,
 

determina-se tamb~m uma nova divisao de trabalho onde a pesquisa basica esta
 

praticamente ausente, salvo raras e precisas execegoes. Terceiro, a pr pria
6
 

tecnologia gerada pela instituiyoes publicas passa a ser un bem privado, na
 

medida em que os resultados obtidos sao de propriedade de quem financiou a
 

investigaqao. E, finalmente, em quarto lugar, o Estado esta premiando os
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empresirios inovadores (no sentido schumpeteriano) que saem na frente na
 

concorr~ncia intercapitalista. Isso significa 'dar uma mao' justamente aos
 

subsetores mais dinamicos da atividade agroindustrial, em particular da
 

indstria 	processadora de alimentos e matirias primas. Cria-se assim mais um
 

mecanismo de privil~gio, agora pelo lado tecnol6gico: os maiores beneficigrio!
 

sao exatamente aqueles poucos que conseguem se integrar ao aparelho estatal
 

de geragao de tecnologias agropecuarias".
 

En resumo, face As resistencias politicas A proposta de privatizaqao da 

pesquisa agricola - incluindo ai o marco jurldico que garantisse a patente doE 

resultados obtidos - o Governo militar brasileiro criou mecanismos de repasse 

de recursos subsidiados as empresas privadas para que estas financiassem as
 

6
atividades de investigaqao junto aos rgaos publicos, garantindo assim
 

6 
nao s o 	direcionamento das pesquisas como tamb4m a apropriagao privada
 

dos seus 	resultados (37).
 

B. 	 A pesquisa privada como arma da concorr9ncia na agroindstria
 

processadoa
 

No caso da agroindustria processadora de alimentos e materias primas, os
 

estudos de casos por FERREIRA et alli (1984) mostraram que, "quando muito se
 

faz ao nivel das empresas, atividades de adaptagao local de variedades na
 

forma de 	ensaios de campo, com um numero pequeno de profissionais, quase que
 

exclusivamente agronomos (38). Esses ensaios visam basicamente obter uma
 

padronizagao da produgao agricola com vistas a regularizar a oferta e
 

permitir um controle de qualidade da materia prima a ser processada.
 

interessante nesse sentido destacar que a necessidade de pesquisa agricola
 

propriamente dita s6 surge depois que as empresas conseguem instalar programas
 

de controle de qualidade no processamento industrial, programas esses tambim
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amparados por recursos financeiros subsidiados pelo Governo Federal" no seu
 

esforgo de abrir novos mercados no exterior, onde encontra consumidores mais
 

exigentes.
 

Uma exceyao que merece destaque na agroind6stria processadora 4 o subsetor
 

de agucar e alcool, onde o poderoso cartel paulista formado pela COPERSUCAR
 

(39) montou um centro privado de pesquisa no interior do estado em 1970.
 

Sao ao todo 10.000 m2 de laborat6rios e 3.000 ha de campo experimentais
 

que absorvem US$ 7 milhoes por ano (cerca de 1% da receita bruta da empresa)
 

e mantem 120 tecnicos, um teryo dos quais com mestrado e doutoramento, em
 

dedicayao exclusiva. 0 Centro desenvolve de forma centralizada o estudo de
 

novas variedades e novos processos de produqao e mntem um esquema de
 

assistencia tecncia voltado para a soluqao de problemas das 70 usinas e 5
 

destilarias aut6nomas associadas A COPERSUCAR.
 

As raz6es que levaram o grupo a investir na geragao de tecnologia agricola
 

para a cana-de-agicar sao v~rias. Primeira delas, a contitatagao de que o
 

ritmo de gerayao de inovag6es tecnol6 gicas pelo setor piblico havia
 

declinado sensivelmente na decada de 60, justamente quando a agroindistria
 

agucareira havia ganhado impulso com o rompimento do acordo de fornecimento
 

com Cuba por parte dos Estados Unidos. A perspcctiva de u. novo impulso na
 

decada dos 70 com a PROALCOOL - que de fato viria a ocorrer com a elevagao
 

dos pregos do petr6 leo - nao permitia esperar uma reorganizagao do setor
 

publico que pudesse responder na velocidade que se fazia necessaria, as novas
 

demandas de variedades e metodos de produgao. Segunda, a resposta do setor
 

publico com a criagao do Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-A96car
 

(PLANALSUCAR) em 1971 punha enfase na regiao Nordeste, mais atrasada
 

tecnol6gicamente e tradicional concorrente de Sao Paulo. Em resumo, a
 

COPERSUCAR percebeu que a ingrcia tecnol6gica ameagava a competitividade do
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setor de aq6car e 9icool paulista, nao apenas em termos internacionais, como
 

em relagao a seus concorrentes internos com os quais mantinha un diferencial
 

do custos de produgao resultante das inovag6es tecnol6gicas e agronomicas
 

nao disponiveis para as outras regioes do pals.
 

0 Centro de Tecnologia da COPERSUCAR (CTC) dedica-se a pesquisas na area
 

agricola, industrial e de tecnologia administrativa. A area de
 

Desenvolvimento Agricola que nos interessa mais de perto neste estudo,
 

desenvolve pesquisas em melhoramento, nutriyao e adubaqao, manejo de
 

solos, planejamento da lavoura, plantas daninhas, tecnologia de fertilizantes,
 

fitopatologia, entomologia e engenharia agricola. Os principais resultados
 

alcanyados at4 o momento pelo CTC estao na area de melhoramento, com a
 

difusao das novas variedades de sigla SP e a introduqao de variedades
 

argentinas. Mas outros resultados podem ser creditados ao CTC: a introduyao
 

de metodo de analise foliar e do computador, dos adubos liquidos,
 

aperfeigoamento de maquinas e equipamentos e de novos metodos de trabalho e de
 

produqao" (40).
 

Ressalta-se que em muitos casos, o CTC apenas adaptou e transferiu tecnologias
 

ja conhecidas em outros setores produtivos ou no exterior, graqas ao constante
 

intercambio e presenga de consultores estrangeiros. Mas e ao CTC que deve ser
 

creditado o fato dessas inovagoes terem sido adotadas por praticamente todas
 

as empresas filiadas A COPERSUCAR. E para isso foi fundamental a integraqao
 

pesquisa-extensao, subordinando as decisnes no campo de geragao das
 

novas tecnologias As necessidades dos seus usuarios. Como relata BELIK (1984:
 

26-28), sao os produtores que definem a existencia dos problemas que sao
 

levados pelos agr~nomos que prestam assistencia tecnia ao CTC. Ap6s o
 

desenvolvimento das pesquisas, os seus resultados "sao repassados
 

gratuitamente a todos os fili3dos. Para aquelas usinas nao filiadas a
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empresa, a nova tecnologia tambm esta acessivel, porm sob contratos de
 

assistencia tecnica.
 

"Dada a dificuldade de garantir exclusividade para uma nova tecnologia, a
 

COPERSUCAR adota o sistema de cobrir os custos de desenvolvimento com os
 

contratos de assistencia tecnica pagos pelos nao filiados. Por outro lado,
 

os grandes ganhos de produtividade em termos diferenciais se dao no primeiro
 

ano de implantagao de uma tecnoioqia. Como os nao f;liados so vao
 

receber esta nova tecnologia no 2o ano, a maior parte do ganho j9 se fez
 

presente".
 

"0 CTC nao tem autonomia no trato de suas contas. A manutenyao do CTC e
 

obtida a partir da verba de comercializagao da empresa (COPERSUCAR), ou seja
 

daquilo que e cobrado das usinas para se fazer a intermediagao. Em adiqao
 

a esta verba, a Copersucar recebe receitas de assistencia tecnica recolhidas
 

sobre os services prestados a nao filiados. Neste sentido, verifica-se que
 

os gastos com tecnologia desenvolvidas no CTC sao considerado como custos
 

para as usinas filiadas".
 

Concluindo, da mesma maneira que BELIK (1984: 47-8), "o surgimento da pesquisa
 

privada na area de cana-de-ag6car veio em resposta As condigoes concretas de
 

continuidade a acumulagao para o poderoso setor sucro-alcooleiro paulista."
 

Com efeito a Copersucar representa o major conglomerado do setor no Brasil e
 

suas perspectivas de curto prazo sao de rapido crescimento e
 

diversificayao. Entre as tendencias mais salientes a nivel de
 

diversificayao esta a verticalizacao para a frente a para tras, investirdo
 

sumultaneamente no mercado de insumos e novos produtos.
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"Neste sentido, a tecnologia desempenha um papel fundamental, ainda mais por
 

se tratar de um setor controlado pelo Governo. Uma vez que o Instituto do
 

A96car e Alcool controla os pregos e quantidades, nao seria possivel a
 

formacao 	de um cartel, fazendo-se necessario 'trabalhar por dentro dos
 

preqos'. 	 Esta pesquisa, no entanto, tem seus encargos distribuldos por toda a
 

sociedade, na medida em que os seus gastos e investimentos participam da
 

composigao do preqo. 
Para as empresas que nao pertencem A Copersucar, as
 

despesas com aquisiyao de inovac6es ou adaptayao passam a ser
 

fundamentais e pr6prias da concorrencia oligopolista."
 

En resumo, a tecnologia na agroindustria canavieira funciona como um
 

instrumento poderoso da concorrencia regional, mantendo para os membros do
 

cartel Copersucar um diferencial de produtividade em relagao aos seus
 

concorrentes (41).
 

C. 	 As especificidades da articulaqao setor publico-privado na
 

industria de sementes (42)
 

No Brasil 	o setor publico e responsAvel pela maioria das pesquisas realizadas
 

para obtenqao de cultivares, desde os anos vinte, mantendo relativa
 

importgncia no periodo atual. 
 Desta forma, ate o inicio dos anos oitenta, as
 

inovagoes biol6gicas nao estiveram apoiadas nas atividades de pesquisa do
 

setor privado, particularmente onde havia participaqao do capital
 

estrangeiro. Todavia, a partir da segunda metade da decada de setenta,
 

cooperativas e organizaqoes de produtores passaram a pressionar as entidades
 

publicas no sentido de aceitar a introduqao (atraves de posterior eleiqao)
 

de cultivares trazidos do exterior e adaptadas atraves de ensaios preliminares
 

(regionais e nacionais), As diferentes condiqoes de clima e solo aqui
 

existentes.
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Uma participaqao mais ativa do setor privado na geragao e adaptaqao de
 

cultivares deu-se em torno da produqao de sementes de milho hjbrido, jA a
 

partir do final da decada de quarenta, com a fundayao da empresa Sementes
 

Agroceres S.A. (Resultante de tuna associagao entre pesquisadores da
 

Universidade de Vicosao M.G., e o International Basic Economic Corporation,
 

corglomerado do grupo Rockefeller). Esta associaqao, todavia, deu-se em
 

condig6es edafoclimaticas encontradas no Brasil. Estas limitayoes
 

posteriormente funcionaram como barreiras tecnol6 gicas A entrada de empresas
 

estrangeiras no mercado, devido a problemas de adaptayao de linhagens
 

obtidas de materiais norte-americanos e europeus.
 

O processo de adaptaqao de linhagens As condig6es brasileiras contou com 

ativa participaqao das Instituigoes p6blicas, como IAC-SAA e ESALQ/USP,
 

ambas localizadas no Estado de Sao Paulo. Estas atuaram desde os anos
 

trinta na incoporaqao ao processo de hibridaqao de material genetico
 

local, que posteriormente provou ter fatores geneticos determinantes de ampla
 

adaptabilidade As condiqoEes das regioes onde predominava a cultura de
 

milho no Brasil (SILVEIRA, 1985: 132-5).
 

Uma pauta de inovag6es tecnologicas basicamente assentada no setor privado
 

ainda esta se afirmando no campo da produgao de cultivares h1bridos no
 

Brasil. Ressalte-se que o dinamismo hoje existente nesse campo vem se
 

apoiando ainda nas pesquisas realizadas pelo setor publico, nas decadas de
 

cinquenta, sessenta e metade da decada de setenta. Basta lembrar que foi a
 

ESALQ/USP quem introduziu materiais gen4ticos relacionados A introduqao do
 

gene braquitico, determinante de baixo porte.
 

Apenas a partir da segunda metade da decada de setenta, ocorre a difusao de
 

h~bridos modernos por toda produtora de milho no Brasil, afetando a
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predomingncia de hibridos convencionais utilizados pelos agricultores e
 

comercializados tanto por duas grandes empresas do setor (Agroceres e
 

Cargill), como por empresas nacionais dependentes da pesquisa publica. Ou
 

seja, somente a partir do final dos anos 70 e que as empresas ja instaladas e
 

as grandes empresas estrangeiras recgm introduzidas no mercado, passaram a
 

difundir mais intensamente hibridos com caracteristicas modernas.
 

No caso da geraqao de variedades, as experiencias de setor privado tambem
 

sao recentes, com excegoes localizadas (43). A introduqa0 de cultivares
 

de trigo originados do Mexico tambem data da segunda metade da decada de
 

setenta, intensificando-se na decada de oitenca, sob o patrocinio da OCEPAR
 

Organizaqao de Cooperativas do Estado do Parana. Todavia, essas
 

introduyoes resultaram em cultivares de difusao tao rapido quanto sua
 

durayao no mercado, constituirido-se em operayao arriscada e de pouco
 

sucesso do ponto de vista de soluq6es para os problemas enfrentados pela
 

cultura de trigo no Pais.
 

A tentativa da International Plant Breeders de lanyar cultivares de soja
 

(Lancer) e de trigo (Confianya) e pressionar por tuna Legislaqao de
 

Proteyao aos Cultivares (1977) no Brasil resultou em fracasso, nao tendo
 

importancia do ponto de vista do dinamismo tecnol6gico destas culturas. A
 

unica experiencia privada bem sucedida neste caso da soja, e recente e resulta
 

das pesquisas realizadas por F. Terazawa, apoiado em empresas e cooperativas
 

nacionais.
 

As pesquisas com girassol e sorgo ainda estao no inicio no Brasil.
 

Espera-se avangos do primeiro na rotayao com soja, em substituiqao ao
 

trigo; e do segundo, maior adaptabilidade As condiy6es de "stress"
 

existentes na regiao Nordeste.
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Desta forma, nao existem aparentes obsticulos ao crescimento da
 

participagao de novas empresas nacionais ou estrangeiras na geragao de
 

novos cultivares e de h1bridos. HA ainda amplas possibilidades de ampliagao
 

do raio de influencia de novos hibridos. As limitay6es, segundo
 

pesqui.sadores desta area, encontram-se relacionadas diretamente a problemas
 

economicos das culturas. 0 aproveitamento do potencial dos h~bridos, atraves
 

da rentabilidade medida em ensaios, 4 muito baixo, atuando como principal
 

fator importante para a sua adoqao.
 

No Brasil, a questao de combinagao oficial-privado no caso do melhoramento
 

genetico tem aspectos particulares. Nao se pode falar de concorrencia do
 

setor publico ao setor privado. Todavia, 4 not6rio o caso da Secretaria de
 

Agricultura de Sao Paulo, apesar de ter-se retraido do mercado de sementes
 

de milho hibrido a partir do final da decada de sessenta, ainda mantem um
 

papel importante no fornecimento de sementes basicas As empresas nacionais que
 

nao realizam pesquisa. 0 setor publico esta assim, de certa forma, apoiando
 

empresas que concorrem com as grandes companhias estrangeiras, primordialmente
 

aquelas localizadas em Sao Paulo. J9 a EMBRAPA passou a dirigir sua
 

pesquisa em milho para variedades e h~bridos intravarietais, com um "discurso"
 

de permitir o uso de sementes melhoradas pelos pequenos agricultores,
 

principlamente dos estados do ParanA, Goigs e Minas Gerais. Nao h9 ind{cio
 

entretanto, de que isto tenha se tornado em alternativa significativa aos
 

hlbridos obtidos de linhagens puras. No passado, houve estreita cooperagao
 

entre programams de melhoramento publico e privado. At4 1970, as empresas
 

privadas do setor nao conduziam programams de melhoramento de populagses,
 

tirando linhagens de germoplasmas importados e/ou melhorados por entidades
 

publicas. Tambem 4 importante o papel da ESALQ/USP na difusao de novos
 

metodos de melhoramento adaptados As condig6es brasileiras.
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Hi indicios que o carater deste intercambio esteja se modificando. Seja pela 

criaqao de fundag6es pelas entidades publicas, seja pelo car~ter que o 

Estado empresta aos convenios firmados entre entidades publicas, seja pelo 

carater que o Estado empresta aos convenios firmados entre entidades publicas 

e privadas. Caminha-se para pesquisas onde se estabelecem, vias agencias 

financiadoras do Governo Federal, programas de pesquisa comuns, onde a pr6pria 

pesquisa basica passe a ser dirigida para obtenqao de resultados de amplo 

alcance, mas que servirao primodialmente As empresas privadas participantes 

do acordo (SILVEIRA, 1985:143-4). Concluindo, pode-se dizer que, no campo do 

melhoramento, o relativo atraso do setor publico s 6 4 significativo no caso de 

sementes hibridas de milho. No caso das outras culturas, o setor privado 

nao tem ainda uma participayao tao importante quanto para o milho. 

Todavia, a queda da participagao do setor oficial no lanqamento de novos 

cultivates, principalmente de cultivates poupadores de insumos, tem levado a 

uma crescente busca de novos materiais pelo setor privado, atraves da 

introduyao e adaptagao de cultivates originarios de outros paises e dos 

Centros Internacionais de Pesquisa. Este processo, contraditoriamente, tem
 

favorecido a introduyao de cultivares mais exigentes em insumos e cuidados
 

de cultivo, como e o caso da introdugao de cultivates mexicanos de trigo.
 

Outro aspecto importante, refere-se ao conjunto de inovag6es biol6gicas que
 

tem tido seu desenvolvimento cientifico estimulado no periodo recente. Sao
 

visiveis os impactos no campo das inovaqOes biol6gicas, originadas da
 

combinaqao de novas tecnicas de cultivo minimo com uso de herbicidas, uso de
 

inseticidas biol6gicos, de controle biol6gico e integ'ado de pragas e de
 

fixadores biol6gicos de nitrogenio. Muitas destas tecnicas podem tornar--se
 

parte de um conjunto de tecnologias que alterarao nao s6 as praticas
 

culturais, mas o tipo de conhecimento requerido para condugao das culturas
 

de forma adequada. Esta tendencia, aproximando mais o uso de inovaqoes
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biol6gicas ao uso de insumos quimicos (que em parte terao seu uso
 

stringido) podera favorecer empresas que a nivel internacional tenham
 

desenvolvido pesquisas tanto no campo de sementes de biotecnologia, quanto do
 

uso de defensivos agrlcolas e fertilizantes.
 

Vive-se um momento d( transiyao, onde muitas pesquisas iniciadas nos anos
 

vinte estao sendo retomadas, mas com base em amplo e bem fundamentado
 

conhecimento biol6gico. Deste ponto de vista, o papel do Estado na geraqao
 

de novos conhecimentos cientificos que potencializem estas inovagoes pode
 

ser complementar ao avanyo das grandes empresas ou pode permitir formas de
 

integrayao entre pesquisa e extensao que viabilizem a transferencia do
 

conhecimento tecnol6 gico.
 

0 papel da EMBRAPA no Brasil tem sido de criar condig6es para que se
 

sistematize o conhecimento cientifico e tecnol6gico e o torne mais integrado
 

com a demanda tecnol6gica de certos tipos de organizagao empresarial. Este
 

processo e complexo e varia nas diferentes regi6es do pals e entre
 

diferentes tipos de orqanizagao da produgao agraria. Neste ponto, o fato
 

da industria de sementes de plantas como trigo e soja contarem com a forte
 

presenga de organizaq6es cooperativas que atuam na produqao de defensivos
 

e fertilizantes, evidencia que a atuagao das empresas internacionals neste
 

setor ira encontrar forte concorrencia. A disseminaqao das empreses
 

estrangeiras de sementes nas regioes de crescimento recente da agricultura
 

de graos 6 indicio de que estas estao se equipando para um processo de
 

concorrencia de caracterlsticas oligop6licas que esta apenas se iniciando.
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V. ALGUMAS CONCLUSOES
 

0 objetivo geral do PROAGRO era fazer uma avaliagao de esforqo de pesquisa
 

realizado pelo setor publico privado, das suas interrelagoes e, 6bviamente,
 

das suas perspectivas.
 

A hip6tese basica de que partimos era de que a pesquisa agricola era um "bem
 

p6biico" e esteve sempre voltada para atender os interesses dos setores mais
 

dinimicos da atividade economica do pals nas suas varias etapas de
 

desenvolvimento. Cabia ao setor publico as fases de desenvolvimento, testes e
 

adaptaqao local de novas variedades e novas praticas de cultivo visando
 

atender as egpecificay6es requeridas pelos setores hegem~nicos, que
 

gradativamente se deslocavam do setor primario exportador para as
 

agroindustrias, no processo brasileiro de industrializaqao.
 

A hip6tes, alternativa era de que havia um processo de geragao de
 

inovag6es tecnol6gicas a nivel mundial determinado pelos conhecimentos
 

geneticos e quimicos armazenado nos paises centrais. Esse processo era pr~vio
 

e independente das necessidades especificas de cada pals, especialmente dos
 

palses latino-americanos nos 6ltimos 15-20 anos. A divisao do trabalho na
 

pesquisa agricola era estabelecida a nivel mundial, cabendo ao setor publico
 

apenas o desenvolvimento das tecnologias biol6gicas e agronomicas que nao
 

fossem passiveis de apropriagao privada.
 

Os estudos de casos realizados permitiram entender que essas nao hip6teses
 

excludentes. Na verdade elas puderam ser comprovadas ambas, de maneira
 

sequencial dentro do desenvolvimento hist6rico-institucional da pesquisa
 

agricola brasileira. No inicio do seculo, a criaqao das instituig6es
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publicas de pesquisas respondia Aq necessidades concretas e imediatas do setor
 

agricola hegem6nico do pals en termos de inovag6es agron6micas (metodos de
 

combate A pragas, espagamento, 4poca de p~antio, tratos culturais, etc.).
 

Como eram basicamente inovay6es de processos e metodos de produ ao, as
 

tecnologias agronomicas nao comportavam uma apropriaqao privada dos seus
 

resultados, sendo necessariamente de dominio publico. 0 mesmo ocorria com o
 

que se poderia chamar de relay6es entre a pesquisa basica e aplicada
 

(qulmica analltica-analise de solos nutriyao das plantas;
 

hidraulica-irrigagao; e especialmente na relagao genetico-melhoramento
 

vegetal): a pr6pria simplicidade dos m4toaos de analise e das caracteristicas
 

do conhecimento gerado possibilitava que fossem "naturalmente" reproduzidos
 

pelos pr6prios agricultores.
 

E apenas quando a industrializayao do pals vence a etapa da
 

industrializagao (ou de base), que se torna possivel implantar os subsetores
 

relativos A produyao de bens de capital e insumos para a agricultura, no
 

inicio dos anos 60. Essa implantaqao, todavia, se faz com base em filiais
 

de empresas transnac.onais dos ramos de maquinas agricolas e da industria
 

qulmica de fertilizantes ! defensivos, para citar apenas aquelas que nos
 

interessam mais de perto nesse trabalho, dentro de um processo mais geral de
 

internacionalizaqao da economia brasileira.
 

As tecnolog~as mec~nicas e quimicas, por serem basicamente inovayoes de
 

produtos, ja trazem em si mesmas a possibilidade da apropriagao privada dos
 

seus beneficios: a complexidade embutida na sua geragao garante essa
 

possibilidade e omo sao tecnologias de produgao exclusivatoente
 

industrial, urn adequado sistema de patentes pode assegurar o monop6lio de sua
 

reprodugao. Por isso 4 que encontramos no caso brasileiro - onde a 6ltima
 

etapa do processo de industrializagao do pals, que e "a industrializagao
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da pr6pria agricultura", se fez pelo capital internacional - uma pura e
 

simples transfer~ncia tecnol6gica por parte das empresas transnacionais que
 

dominam a produyao dos insumos quimicos e maquinas agricolas.
 

O sub-setor onde a participaqao das empresas privadas nacionais e mais
 

expressivo no Brasil, 
em termos de gerayao de tecnologia agricola e o das
 

sementes. Tres razoes basicas concorrem para isso. 
Primeiro, as
 

especificidades requeridas pelas inovayoes biol6gicas que, ao contrario das
 

quimicas mecanicas, exigem uma enfasp nas etapas finais de processo de
 

geraqao tecnol6gica, em 
especial nas fases de testes, experimentayao e
 

adaptaqao local. Isso exige que as empresas possuam ao menos centros
 

aplicados de pesquisas e/ou campos experimentais nas diferentes regioes do
 

pals, 
ao mesmo tempo que impede que inovagoes tecnol 6gicas desenvolvidas em
 

outras condiyEes ecol6gicas possam ser simplesmente transferidas ao pals
 

pela importayao do insumo, como e o caso dos quimicos 
e da maquina.
 

Segundo, pela ja relatada perda de dinamismo das instituicoes p6blicas de
 

pesquisa no pos-guerra no pals, 4poca em que justamente a nivel internacional
 

se gestava a "big science" para a agricultura, incluindo a! a manipulayao
 

gen~tica que daria como produto as novas sementes da "revolugco verde". 0
 

setor p6blico deixou de atender  ou o fez num ritmo aquem das necessidades 

as demandas concretas dos prodlutores agricolas; e, principalmente, deixou de
 

set a fonte geradora de novas variedades e incorporassem os conhecimentos
 

disponiveis nos centros internacionais.
 

E em terceiro lugar - e talvez o fundamental - un setor privado de pesquisa
 

p8de se desenvolver na produgao de mudas e sementes 
pela pr6pria
 

complexidade que ganharam as tecnologias biol6gicas a partir dos anos 
60. Foi
 

essa "complexidade" que permtiu, simultaneamente, a possibilidade de
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apropriaqao privada pelo segredo (monop6lio de processo) de sua gerayao e
 

a sua transformayao em arma de concorrencia.
 

Os dois grandis saltos no processo de geragao de inovagoes biol6gicas no 

Brasil, estao relacionadas A emergancia da iad6stria de sementes no Brasil, 

guardadas as especifidades relacienadas a atuagao do setor publico. 0 

primeiro, na d6cada de trinta, marca o inicio da produqao das sementes 

hibridas de milho pot uma empresa nacional, baseada em "know-how" gerado pelo 

setor publico. 0 perlodo que se inicia no final da decada de sessenta no 

Brasil e marcado fundamentalmente pela emergencia de grandes empresas privadas 

no setor do sementes hibridas e pelas cooperativas na produqao de sementes 

de soja e trigo, em grande parte devido As caracterlsticas tecnol6gicas de 

soja, que expandiu violentamente o mercado de sementes melhoradas no pals. 

A partir dal, o sincronismo com os fenomenos internacionais no mercado de
 

sementes intesificou-se ficando claro os efeitos de um peocesso de
 

concentrayao da ind6stria de sementes, que iria liga-la mais estreitamente e
 

industria quimica e petroquimica. Todavia, do ponto de vista de grandes
 

transformaqoes no mercado de sementes e na gerayao de cultivares, este
 

processo ainda nao apresentou impactos significativos no Brasil.
 

t preciso adicionar a questao das mudangas no processo de obtengao de
 

inovay6es biol6gicas que estao ocorrendo e qi. se fundam em avanyos feitos
 

na tecnologia a partir do pas-guerra. Estas mudanqas, calcadas basicamente em
 

novas tecnicas da engenharia genetica, como cultura de tecidos e manipulagao
 

genetica desenvolvidas a partir da segunda metade da decada de setenta,
 

passaram a prenunciac a possibilidade de um te-ceiro e decisivo salto no
 

processo de inovay6es biol6gicas por duas grandes razoes. Primeiro, a
 

possibilidade de acelerar os processos convencionais de melhoramento que se
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fundam na obtenqao de variabilidade genetica das plantas e posterior
 

selegao e ensaios de adaptagao edafoclimitica. Esta variabilidade podia
 

ser obtida tanto por hibridayao, quinto pela introdugao de novos materiais
 

gengticos que se constituiram nos grandes saltos anteriores do processo de
 

geragao de tecnologia biol6gica dos anos 30 
e 60. Na melhor das hip6teses,
 

a duragao de tais processos gira em torno de dez anos, limitado
 

principalmente pela necessidade de vrios ciclos anuais de cultivo. 
Com a
 

tecnica da cultura de tecidos, consegue-se nao so ampliar a variabilidade
 

genetica, pela seleqao "in vitro" e variagao somaclonal, mas acelerar o
 

tempo de obtengao de novas linhagens, encurtando os periodos do ciclo de
 

selegao.
 

Segundo, ao possibilitar uma manipulaggo gen~tica propriamente dita, atrav~s
 

do controle dos processos de recombinaqao dos genomas, reduz sensivelmente 

para nao dizer que elimina - o carater aleat 6rio dos metodos concencionais
 

de melhoramento. Ou seja, ou lento e incerto processo de obtenyao de
 

linhagens, apoiado nos conhecimentos de genetica quantitavia (probabilidade de
 

combinay6es gencticas, obtidas atraves dos estudos de correlagao entre a
 

manifestaqao fenotipica de diferentes gerag~es e o efeito do meio
 

ambiente), d lugar a um processo controlado de insergo de vetores
 

portadores de novas mensagens geneticas em organismos vivos.
 

Todavia, a grande mudanya que se pode verificar no momento refere-se menos ao
 

uso destas tecnicas nas inovagoes biol6gicas e mais pelo carater que novas
 

instituig6es e grandes corporayoes estao imprimindo As pesquisas
 

necess~rias hoje para que no futuro algum impacto real seja produzido, como
 

por exemplo a articulaqao entre a produqao de sementes e o uso de
 

defensivos quimicos. Ate o presente momento, a questao das patentes
 

vegetais teve reduzida importgncia no Brasil pela maior rentabilidade
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verificado no mercado de sementes hibridas. Todavia, como muitos dos avangos
 

tecnol6gicos a serem obtidos no futuro independerao do chamado "vigor
 

hibrido" e como grande parte do conhecimento cientifico e tecnol6 gico podera
 

estar apropriado por grandes corporayoes, a questao das patentes (nao so
 

de cultivares, mas de processos) voltara a ser colocada com maior vigor.
 

Vale a pena destacar que as inovayoes biol6gicas tambem sao basicamente
 

inovaq6es de produtos, via novas sementes. Todavia ai a tecnologia nao e
 

de produqao industrial "latu senso", como no caso dos quimicos e da
 

maquinaria: a possibilidade de apropriaqao privada dos seus resultados
 

depende de condiyoes especiais - especialmente da impossibilidade da sua
 

6
reproduqao normal pelos pr prios agricultores resultado do grau de
 

complexidade da pr6pria inovagao.
 

Essa condiyao "sine qua non" s6 e satisfeita pela ma p.ulaqao genetica',
 

fruto dos conhecimentos acumulados nos grandes centros internacionais da
 

"Revoluqao Verde" dos anos 60; e 4 ela que cria condigoes para as empresas
 

privadas de sementes se desenvolverem no Brasil.
 

E fundamental distinguir as inovayoes biol6gicas dessa "fase da
 

manipulaqao genetica" a partir dos anos 60 da fase anterior dos anos 30 
no
 

Brasil, quando se iniciavam os trabalhos de hibridagao e de selegao de
 

variedades, porque a natureza do "know-how" tecnol6gico de dominio p{,blico se
 

modifica completamente. Na selegao genetica e na hibridagao, a partir de
 

variedades conhecidas se processam cruzamentos que sao seguidos de algum
 

tipo de teste que seleciona os mais aptos para as caracteristicas que se
 

procura. 0 resultado final, todavia, 4 aleat6rio uma vez que o metodo basico
 

o da "tentativa-e-erro", onde o carater cientifico apenas minimiza as
 

probabilidades de combinayoes mal sucedidas. 0 monop6lio nesse caso, para
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ser durivel, tem que ser imposto por via jurldica e quase sempre s6 4 efetivo
 

se realizado pelo setor publico, com base numa necessidade social (44).
 

Essa mesma complexidade do conhecimento necessario a geraqao das variedades
 

modernas que garante inclusive a possibilidade de patentea-las quando se
 

dispoe de uma legislaqa-o adequada a tal, mas que mesmo na sua ausencia,
 

garante o monopolio privado da sua geracao.
 

Na verdade, pode-se ver historicamente que o processo de geraqao das
 

inovag6es biol6gicas da fase da hibridayao dos anos 30, passando pela
 

Revoluqao Verde da decada dos 60, para atingir a fase da engenharia genetica
 

dos anos 80, vem ganhando gradativamente uma maior independencia em 
relaqao
 

as particularidades locais ou regionais e as necessidades deste ou daquele
 

pals. Hoje, a geraqao de novas variedades, A semelhanya do que se v& na 

industria quimica, tem inicio nos grandes centros internacionais que se
 

encarregam da pesquisa basica e muitas vezes tambem da fase aplicada de
 

desenvolvimento do produto, em convenios com os 
centros nacionais que se
 

encarregam das Eases de testes e adaptayoes locais. 
 E verdade que mesmo
 

com a engenharia genetica, a Eases de testes e adaptay6es locais. 
E
 

verdade que mesmo com a engenharia genetica, a atividade de realizar ensaios
 

locais de competig o tem papel fundamental na difusao das inovagoes
 

biol6gicas; todavia tambem e verdade que alguns tipos de manipulayao
 

genetica tem relativa independancia da relayao com o meio ambiente. 
 Mais do
 

que isso, a pressuposigao implicita 9 sempre a de que as condigoes locais
 

podem ser adaptadas As novas 
variedades atraves de recursos artificiais
 

(irrigagao, fertilizayao qurmica, etc.). 
 Ora, o que movia a pesquisa
 

agricola das instituiyo5es p6blicas no passado recente era a ideia exatamente
 

inversa: de que era preciso adaptar as 
inovayoes tecnol6gicas As condioes
 

locais de clima, solo, etc. 
 Por isso essas instituiyoes publicas estavam
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constantamente fazendo incursoes no campo das ci~ncias bcsicas e aplicadas
 

no intuito de conseguir o mapa da mina - ou mapa genetico, no caso das
 

inovag6es biol6gicas.
 

Hoje, isso quase nao e mais necessario: boa parte desse conhecimento pode
 

set adquirido num estagio num dos centros internacionais ou num PhD em alguma
 

universidade norte-americana ou europeia (45). E a complexidade dos
 

equipamentos e o volume de recursos necessarios A reproduqao nos palses
 

latino-americanos desse conhecimento basico hoje armazenado nos palses
 

centrais, simultaneo A reduyao do apoio do Estado A pesquisa basica e
 

aplicada, restringiram muito as possibilidades das instituig6es publicas de
 

pesquisa agricola de seguir caminhos alternativos e independentes.
 

En resumo, as instituiqoes p6blicas locais de pesquisa agricola, que nunca
 

tiveran o dominio das inovagoes quimicas e mecanicas, acabaram por perder
 

tambem sua autonomia na geragao das inovagoes biol6gicas. Resta a elas as
 

etapas de testes e experimentaqao com vistas a selecionar as novas
 

variedades em funyao das melhoras respostas As condigoes locais. No caso
 

do estado de Sao Paulo, a perda do dinamismo das instituiq6es publicas de
 

pesquisa agricola e ainda maior porque, de un lado uma parte significativa de
 

seus tecnicos se recusa a aceitar a nova divisao de trabalho que os deixa a
 

merci das iniciativas decididas a nivel internacional, representada pela sua
 

subordinaqao ao Sistema Nacional de Pesquisa comandado pela EMBRAPA; de
 

outro, porque nao conseguem recuperar o bin8mio geragao - difusg- que
 

Ihes permitiria revitalizar o campo das tecnologias agron8micas (inovagoes
 

de metodos e processos) com vistas a reduzir a diferenga entre a produtividade
 

potencial (experimental) das novas variedades e a produtividade real
 

conseguida pelos agricultores que nao dispoem das condigoes ideais para
 

as quais essas variedades foram geradas (46).
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Mas se essa nova divisao do trabalho - agora internacional - na geragao
 

das tecnologias biol6gicas restringiu o campo de atuagao das instituig5es
 

p6blicas locais de pesquisa aqrlcola, a possibilidade da participagao da
 

iniciativa privada nesse processo colocou-lhe novas tarefas. Primeiro, a de
 

socializar os custos do transferencia dos conhecimentos basicos e aplicados
 

necessarios, o que pode ser feito tanto pela contrataqao de especialistas
 

"seniors" que prestavam serviyos nas instituigoes publicas, como pela
 

contratayao direta das proprias instituigoes via convenios, sem onus
 

diretos para a empresa privada com pessoal e infraestrutura, como ja se faz do
 

hA muito em Sao Paulo.
 

Segundo, e este sim parece ser a novidade - pela funyao que fica delegada ao
 

setor publico de responsabilizar-se socialmente pelos resultados da
 

introduyao das novas tecnologias geradas pelo setor privado. Essa
 

delegayao de resjonsabilidade, de um lado acentua as necessidades de
 

fiscalizaqao por parte do setor publico que se v9 obrigado dizer o que pode
 

e o que nao pode, chamando inteiramente a si as responsabilidades pelos
 

eventuais erros (47). De outro, recria um lugar para as instituig~es
 

publicas de pesquisa agricola que sao obrigadas a se manterem atualizadas e
 

aparelhadas para cumprirem o seu novo papel de auxiliares na "defesa do bem
 

estar social".
 

A medida que as inshi .6es p6blicas de pesquisas agricolas assumen o papel
 

de realizarem os testes locais das novas tecnologias de produtos - incluindo
 

a! novas variedades e novos insumos quimicos - elas praticamente perdem o
 

papel que desempenhavam de dar respostas concretas As demandas dos setores
 

produtivos da economia. Ganham, todavia um outro papel compreender a
 

trajet6ria recente das instituig6es publicas de pesquisas em Sao Paulo de
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procurar novas areas de atuagao no campo da toxicologia (inclusive residuos
 

de pesticidas), preservagao do meio ambiente, etc. Esse conjunto de
 

preocupay6es ecologicas, que se expressa hoje por varios grupos sociais
 

urbanos originarios da classe media, esta sendo captado pelas instituig6es
 

publicas de pesquisas na medida em que o Estado vai sendo demandado a assumir
 

o papel de guardiao da Natureza.
 

Vale a pena ressaltar que essa trajet6 ria das instituiq6es publicas de
 

gradativamente irem perdendo terreno na 6rbita produtiva do setor agricola e
 

assumindo funy6es apenas normativas nao e uma particularidade dos 6rggos
 

de pesquisas. Tambem a rede oficial de assistencia tecnica de Sao Paulo
 

6
percorreu um caminho semelhante no p s-guerra. Nos anos 50 ate meados dos 60,
 

a organizacao teve uma atuagao fomentista que foi decisiva no ritmo de
 

adogao das novas tecnologias por parte dos agricultores paulistas. Vencida
 

essa 9tapa desbravadora inicial, a rede vai gradativamente cedendo seu lugar A
 

iniciativa privada que contrata agr6nomos e veterinarios como agentes de venda
 

e promoyao de seus produtos ou simplesmente se utiliza dos tecnicos da rede
 

oficial para isso atraves de v~rios subterfugios financeiros. Paralelamente a
 

isso, os orgaos centreis atividades de fiscalizaqao que passam a assumir
 

na area da defesa sanitaria animal e vegetal. Infelizmente, no caso paulista,
 

essa fiscalizaqao e tolerante e ineficiente, refletindo tanto a falta de uma
 

legislaqao adequada, quanto a decisao politica de executa-la em nome do
 

interesse social. Na verdade, a assistencia tecnica oficial em Sao Paulo
 

nao conseguiu desempenhar ainda o novo papel que dela se espera: a perda do
 

seu papel produtivo anterior foi fatal e a rede hoje esta totalmente
 

6
desvirtuada na sua atuago como rgao publico (48).
 

Esse final dramatico da trajet6ria do sistema de assistencia tecnica em Sao
 

Paulo serve antes de tudo como um alerta para as nossas instituig6es
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publicas de pesquisas. Nao hi d6vidas sobre a necessidade do novo papel que
 

estao sendo chamadas a desempenhar; tamouco hA duvidas de que precisam se
 

reajustar institucionalmente, tanto do ponto de vista das suas estruturas
 

internas de organizaqao, quanto do ponto de vista do marco jurldico
 

necessario para definir suas prerrogativas no campo legal. Todavia nao ha
 

clareza sobre a nova "divisao do trabalho" que terao que estabelecer com o
 

setor privado de geraqao de tecnologia para a agricultura na medida em que
 

pretendem continuar como orgaos p6blicos de pesquisa. Objetivamente
 

falando, as institui76es oficias de pesquisa paulistas nao querem abrir
 

mao do principio de que a tecnologia deve set um bem p6blico, o que implica
 

em redefinir o papel do Estado na estrutura produtiva agricola nao apenas
 

como "arbitro" dos interesses privados, mas tamb~m como agente direto. Ou
 

seja, para que as instituiqoes oficiais de pesquisas possam manter o seu
 

papel como agentes geradoras de novas tecnologias de produtos, o Estado tera
 

que assumir uma participayao efetiva no campo da produqao de sementes,
 

insunos quimicos e maquinas para a agricultura. Como ja ressaltamos em
 

trabalho anterior "4 preciso que o Estado participe efetivamente do jogo,
 

impondo regras aos setores oligopolizados da comercializayao agricola 

tanto no mercado de insumos como no de produtos. E isso pode ser feito
 

indiretamente - pot exemplo, via credito diferenciado, controle de preyos e/ou
 

especificando normas de produyao; e tambem diretamente via pesquisa,
 

desenvolvimento e produqao nos ramos dos insunos quimicos, maquinas e
 

equipamentos agricolas hoje controlados em sua maior parte por empresas
 

multinacionais" (GRAZIANO DA SILVA et alli, 1984).
 

Todavia, para isso talvez nao seja suficiente uma "Nova Rep6blica", como
 

hoje se auto-intitula o novo governo brasileiro, mas um "outro Estado". De
 

qualquer maneira, a questao 6 fundamentalmente politica e nao tecnol6 gica.
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NOTAS
 

(1) 0 projeto 4 parcialmente financiado pelo International Service for
 
National Agricultural Research (ISNAR), com estudos de caso tambem na
 
Argentina, Equador e Venezuela. A coordenagao geral e de Martin
 
Pineiro e a equipe brasileira, formada por Jose Graziano da Silva,
 
coordenador; Antonio Cesar Ortega, Bastian Reydon, Eurique Svirsky, Jose
 
Maria da Silveira, Osvaldo Poffo Ferreira, Walter Belik, Sonia Imenes,
 
Rui Albuquerque e Vera Lucia Rodrigues, pesquisadores.
 

(2) 	Ver a respeito, Kageyama, e Graziano da Silva (1983).
 

(3) Ver a respeito, Homem de Melo (1983) e o relat6rio de Ortega, Reydon e
 
Graziano da Silva (1984).
 

(4) 	Entendemos por inovayoes tecnol6gicas a materializaqao das ideias e
 
invenqoes resultantes do conhecimento cientifico em geral; ou seja, a
 
inovagao e o conteudo concreto do progresso tecnico. 0 processo de
 
gera;ao de tecnologias para a agricultura pode ser sintetizado em cinco
 
etapas fundamentais: (a) investigayao basica; (b) desenvolvimento
 
(pesquisa aplicada); (c) prova tecnica (resultados tecnol6gicos); (d)
 
adaptaqao As condiges locais (ensaios, prot6tipos, saber-fazer); (e)
 
progresso tecnico (incorporaqao ao processo produtivo em condig6es de
 
campo). Para uma discussao dos conceitos ver Benakouche (1982).
 

(5) 	Apesar de reconhecermos a importancia da participagao do setor privado
 
na pesquisa animal, o projeto investigou apenas o subsetor das culturas
 
agricolas. Os produtos selecionados foram cana-de-ayucar, caf6, milho,
 
trigo, feijao, batata, soja, algodao, por serem representativos n a
 
produ;ao agricola nacional, por terem sofrido inovagoes tecnol 6gicas
 
importantes nas ultimas decadas e por permitirem comparaoaes com os
 
casos estidados na Argentina e Equador. Ver a respeito, Ortega, Reydon e
 
Graziano da Silva (1984).
 

(6) 0 sistema de assistencia tecnica se constitui como 6rgao autonomo
 
apenas a partir da criay5o da Divisao de Fiscalizacao e da
 
Divisao de Fomento separadas da Divisao de Experimentacao de
 
Pesquisa (na pratica, o IAC), todas subordinadas ao Departamento de
 
Produyao Vegetal, em 1942. A partir dai, pesquisa e assist~ncia
 
tecnica sao progressivamente se dissociando, em prejulzo da primeira,
 

6
dado o esforgo fomentista que dominou a politica agricola do p s-guerra.
 

(7) 	Albuquerque et alli (1984) destacam a importancia da criayao do
 
Instituto de Genetica na ESALQ em 1958 e sua contribuiqao em tarmos do
 
desenvolvimento de novos metodos de selegao e tecnica de cruzamento,
 
que vieram dar uma base "mais cientifica" As atividades de melhoramento
 
do pr6prio IAC.
 

(8) t sintomatico a esse respeito, o desenvolvimiento que tem a Fundagao
 
de Estudos Agrarios "Luiz de Queir6z" (FEALQ), 6rgao criado para
 
agilizar a captayao de recursos pelos pesquisadores da ESALQ junto as
 
empresas publicas e privadas. 0 crescimento da FEALQ, grayas


6
principalmente ao apoio da EMBRAPA - rg~o central do Sistema Nacional
 
de Pesquisas Agropecuaria - retira da ESALQ o seu papel de "academia" e
 
6ltimo refugio daqueles interessados em dedicar-se A "pesquisa b~sica" ou
 
como quer que chamemos aquelas investigag6es nao diretamente
 
destinadas A soluqao de problemas praticos.
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(9) 	Os tecnicos do IAC ainda hoje resistem id~ia de uma divisao
 
internacional do trabalho (ou mesmo nacional) que os reduza a uma

"estayao experimontal". A luta contra a lei de patente das sementes se
 
insere nesse contexto e representou, sem a menor duvida, uma derrota para
 
as firmas produtoras de sementes, preservando-se o dominio publico nesse
 
campo. 0 mesmo se pode dizer das variedades de frutas e hortaligas


6
langadas pelo IAC no p s-guerra.
 

(10) Apesar de abordarmos apenas Sao Paulo, a analise relativa aos qulmicos
 
e maquinas agricolas, dado a grande concentrayao da produgao nesse
 
estado e visto que a l6gica do processo de gerayao de tecnologia desses
 
setores nada tem a ver com as especificidades regionais, e valida para
 
todo o pals. Pode-se mesmo dizer que a dinamica tecnol6gica desses dois
 
setores sao puramente industriais, quase nada tendo a ver com as
 
especificidades do setor agricola, coino acontece por exemplo no caso das
 
sementes e, em menor escala, dos equipamentos agricolas.
 

(11) 	No mesmo trabalho ja citado, Possas (1978:27) afirma que as misturadoras
 
tem uma estrutura de mercado mais competitiva que a industria quimica
 
propriamente dita porque "a diferenciaqao de produtos nao e um
 
elemento decisivo na concorrencia na medida em que e insuficiente, tanto
 
quanto as economias tecnicas de escala, para estabelecer barreiras A
 
entrada. Estas, quando sao significativas dependem basicamente de
 
comercializaqao e nao tanto de condigoes relacionadas produgao
 
ou aos produtos."
 

(12) 	Ainda assim em 1975 e 1976 quando a elevayao dos preyos de petr6leo se
 
refletiu numa rapida alta dos fertilizantes e defensivos quimicos, o
 
Governo instituiu um subsidio direto de 40% na compra desses produtos. A
 
estimativa oficial 6 de que no ano de 1975 o valor dos subsidios do
 
crod'.to rural, correspondendo ao diferencial entre as taxas de juros do
 
mercado e a estabelecida para a agricultura, foi de 1,4 bilhoes de
 
dolares; os subsidios aos defensivos, 98 milhoes de d6lares; os
 
subsidios aos pregos de fertilizantes, 98 milhoes de d6lares; os
 
incentivos fiscais para tratores e maquinas agr{colas, 61 milhoes de
 
d6lares. (Discurso do Presidente da Republica, junho de 1976). Guedes
 
Pinto (1980: 206-208) estima que o valor dos financiamentos do credito
 
rural representou cerca de 90% do valor das vendas de fertilizantes no
 
pals e 75% das vendas de defensivos.
 

(13) 	No caso de fertilizantes ha ainda a politica de contingencionamento que
 
chegou a ser de 1 nacional para 0,3 importado ate 1975; a partir de 1976,
 
todavia passou para 1:1,6 no caso do nitrogenio e de 1:0,35 no caso do
 
f6sforo, em funqao das dificuldades da produqao nacional. Isso se
 
deve ao fato de que o aumento da participagao relativa do produto
 
nacional na composigao da oferta de fertilizantes reduziu a quantidade
 
total consumida em razao de un acrescimo no prego.
 

(14) 	Destaque-se que o auxento da oferta nacional de fertilizantes em
 
consequ~ncia da produgao de fosfatos de rocha em Araxa (MG) resultou
 
num acrescimo de pregos, devido aos elevados custos de transporte da
 
materia prima. S6 a implantayao de industrias de solubilizagao
 
pr6 ximas tanto das fontes de mat6ria prima, quanto das novas regioes de
 
consumo provenientes da expansao da fronteira agricola, podera corrigir
 
o problema. Ver a respeito, Mattoso et alli (1982).
 

http:crod'.to
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(15) 	Para a hist6ria do Biol6gico e o papel do setor publico na pesquisa de
 
defensivos vegetais no Brasil, ver o relat6rio de Albuquerque et alli
 
(1984:89-103).
 

(16) 	A situayao 4 muito semelhante aos prim6rdios da revolu;ao industrial
 
na Inglaterra onde muitas das inovag6es eram geradas nao pelos
 
engenheiros das industrias do setor de bens de capital, mas pelos
 
mecanicos e operarios das pr6prias fabricas que utilizavam esses
 
equipamentos. Ver a respeito, Araujo (1980).
 

(17) 	0 exemplo mais tipico e a "batedeira de feijao" fabricada por uma
 
empresa do interior de S.P. que atualmente esta exportando o equipamento
 
para palses da A. Latina. Sua grande inovaqao consistiu em acoplar uma
 
trilhadeira estacionaria A tomada de for(-a e ao hidraulico do trator,
 
tornando o equipamento m6vel. Ver a respeito Graziano da Silva, coord.
 
(1982).
 

(18) 	Estima-se que as combinadas representam somente 10% do mercaCo, numa
 
capacidade instalada de todo o setor de 18,000 maquinas/ano. A
 
capacidade ociosa e muito elevada, tendo sido a media de produ;ao no
 
periodo 1980/83 inferior a 5000 unidades p/ano. Ver a respeito, estudo
 
especial sobre maquinas agricolas publicado na Revista Dirigente Rural,
 
S. Paulo, 23(9):8-10 setembro/84.
 

(19) No caso do caf6, um prot 6 tipo desenvolvido no Instituto Agron6mico de
 
Campinas encontra-se em fase de testes de campo na industria Jacto S. A.
 
(Kageyama, Reydon e Graziano da Silva, (1981b). A colheitadeira de
 
mamona, cujo prot6 tipo tambem foi desenvolvido pelo IAC ainda nao teve
 
nenhuma empresa interessada. A cana-de-ay6car possui varios modelos
 
desenvolvidos r pais no mercado, sendo mais utilizados aquelas que
 
apenas carregam os colmos de cana previamente co'tados.
 

(20) Tambem aqui os privillgios sao os mesmos: isenyao de impostos para
 
instalagao e importayao dos equipamentos necessarios, subsidio as
 
materias primas importadas, etc.
 

(21) 	Nas condiy6es vigentes no ano de 1977, ponto de inflexao da politica
 
de credito rural para o setor, contratos de financiamento para
 
investimencos seram de juros reais de pelo menos 10% a.a. e prazo de pelo
 
menos 5 anos. Graziano da Silva, (1981: 99) estimou que esses beneficios
 
conjugados representavam uma reduyao no preqo nominal de venda superior
 
a 25%.
 

(22) 	Note-se que esses sao os preqos de venda (da industria), sendo a queda
 
no prego real de aquisiqao por parte dos agricultores ainda maior, pelo
 
crescimento do subsidio implicito no credito rural com a retomada da
 
inflagao ap6s 1973.
 

(23) 	Depois do auge de sua producao em meados dos anos 70, a capacidade
 
ociosa na ind6stria de tratores atingui 50% no final da decada; e de mais
 
de 60% na de colhedieras, segundo estimativas do Grupo de Informqao
 
Agricola da Fundagao Getulio Vargas em 1979, (Agroanalysis, Rio dL
 
Janeiro, 3(6):15-23, jul).
 

(24) 	E assim que se pode entender a elevagao do prego real do cultivador
 
'planet' de tragao animal, que quase dobrou nos anos 1970/76 enquanto o
 
prego real dos tratores se reduzia de um tergo, em que pese ser aquele o
 
equipamento talvez mais utilizado pelos agricultores brasileiros,
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especialmente os pequenos. 
Acontece quo por ser um equipamento

relativamente barato comparado a outras maquinas agricolas, o seu
 
financiamento nao interessa aos bancos por implicar num pequeno volume
 
de recursos. Com isso os custos de manutengao e estoque - inevitaveis
 
no ramo de equipamentos e insumos agricolas devido a elevada sazonalidade
 
da demanda - acabam tendo que ser repassados aos pregos. Ao contrario,
 
no caso dos tratores e colhedeiras por exemplo, a liberagao do cr6dito
 
ao longo de todo o ano garante uma major estabilidade na sua demanda.
 

(25) Em 1977 apenas 30% das vendas da Massey ocorreram nos Estados Unidos e
 
Canad6, enquanto quase 38% 
ficaram a cargo da Euro2a, 16% da America
 
Latina, 12% da Africa 
 e Asia e os 4% restantes da Australia.
 
Enquanto isso a Deere & Co. e a International Harvester Co. - a primeira
 
e segunda maiores fabricantes de equipamentos agricolas do mundo,
 
respectivamente - tiveram mais de 60% de sua 
receita proveniente das
 
vendas naqueles dois palses da Am6rica do Norte.
 

(26) 	Segundo o autor citado, a justificativa para essa opyao 4 que "adogao

da tecnologia estrangeira leva a uma poupanya de tempo para produzir, a
 
uma diminuigao de risco pava o empresario por usar tuna tecnologia de
 
produgao ja provada e al melhor possibilidade do consumidor obter um
 
produto bem estabelecido" (Pinheiro, 1984: 6-7).
 

(27) 	Atualmente a mais importante 6 a Massey-Ferguson que domina 27%.do
 
mercado, seguida da Ford com 24% 
e da Valmet com 22%; as demais empr6sas
 
repartem fatias ao redor de 5%.
 

(28) 	Essa seyao, bem como a 4.3, 6 praticamente uma transcriyao das 
sugestoes de politica para a industria de senentes no Brasil
 
apresentadas por Silveira (1985).
 

(29) A Resolugao 706 do Banco Central do Brasil, que liberou a exig~ncia de
 
sementes melhoradas para obtengao de credito de custeio para
 
agricultores, teve efeito devastador sobre as medias e pequenas empresas
 
do setor, que passaram a ter serias difficuldades para receber o
 
pagamento das sementes vendidas aos revendedores.
 

(30) No passado, a produgao de sementes hibridas pela Secretaria da
 
Agricultura de Sao Paulo ensejou protestos e press6es pela 
sua
 
redugao a um nivel considerado apenas supletivo. A politica de
 
incentivo da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo aos cooperados era
 
reputada como desorganizadora do mercado e fomentadora de preyos elevados
 
no inicio da decada de setenta.
 

(31) 	Um projeto de lei nesse sentido foi abandonado ainda na fase de estudos
 
em 1977, por forte reacao encontrada na comunidade academica e de
 
pesquisa publica.
 

(32) 	Ver a respeito, Kageyama e Graziano da Silva (1982).
 

(33) 	Embora nao mencione, Pineiro esta pensando na possibilidade 
l de
 
protegao do conhecimento tecnol6gico. 0 caso brasileiro da industria 
de sementes, onde a lei de patente dos cultivares foi rejeitada pelo
Congresso em 1975, mostra qua isso nao 6 uma pri-condigao necessaria, 
nem suficiente. Na verdade, 6 a pr6pria complexidade inerente A 
gerayao das novas tecnologias - entre as quais a biol6gica - que acaba 
assegurando o monop6lio da sua reprodugao. Ver a respeito, Silveira
 
(1985).
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(34) 	Para uma anglise do processo de industrializagao da agricultura
 
brasileira, veja-se, entre outros, Graziano da Silva (1982).
 

(35) 	As novas tecnologias biol6gicas representadas pela Revoluqao Verde
 
nao tiveram o mesmo impacto no Brasil que em outros palses da Asia,
 

6
muito embora sua importgncia sobre os rgaos publicos de pesquisa e
 
sobre a industria de sementes seja inegavel. Ver a respeito, Silveira
 
(19S5).
 

(36) 	Ate uesino no setor energetico, o programa nuclear e o do aLcool
 
combustivel sofrem adiamentos e cortes sucessivos de verbas no que diz
 
respeito A pesquisa e desenvolvimento de tecnologias nacionais, como por
 
exemplo, o motor a alcool.
 

(37) 	Na falta do marco juridico apropriado, essa possibilidade e dada por um
 
lado pela pr6pria complexidade da tecnologia em si mesma ser reproduzida

"naturalmente" e, por outro lado. pela rapida renocaqao das
 
inovayees, o que permite que quando um concorrente domine determinada
 
variedade, por exemplo, Ja exista outra superior no mercado. E o caso
 
relatado por Ferreira et alli (1984: 9-14) na agroindustria dos derivados
 
de towate em Sao Paulo.
 

(38) 	Merece destaque tambem a unidade gerayao-difusao dessa tecnologia,
 
semelhanya do que ocorria no setor p6blico paulista ate os anos 50:
 
invariavelmente as atividades de pesquisa dessas empresas estao
 
conjugadas ou se originam dos serviyos de assistencia tecnica aos
 
fornecedores.
 

(39) 	Segundo o relat6rio de Belik (1984), apesar do nome - Cooperativa dos
 
Produtores de A96car e Alcool do Estado de Sao Paulo 
- a COPERSUCAR
 
nao pode ser considerada uma cooperativa embora desfrute legalmente das
 
facilidades fiscais oferecidas para esse tipo de empreendimento.
 
Atualmente ela controla quase metade da produqao de ayucar e alcool do
 
pais e oferece 200 mil empregos diretos. E a setima empresa brasileira
 
em vendas, a quinta privada e a major do setor de alimentos.
 

(40) 	Para em detalhamento dessas inovagoes atribuidas ao CTC, ver Belik
 
(1984).
 

(41) 	Em sentido semelh nte, o mesmo ocorre no ja citado caso da pesquisa da
 
CICA com tomate (Ferreira et alli, 1984), onde as inovagoes
 
introduzidas asseguram a manutenyao da posiao da empresa lider em
 
reliqao aos seus concorrentes.
 

(42) 	Como j6 dissemos anteriormente, essa segao 4 un resumo do relat6rio de
 
Silveira (1985).
 

(43) 	E o caso da pesquisa com arroz pelo IRGA-RS, que data mais de vinte anos
 
e caminha hoje no sentdo de introduzir materias resultantes das
 
pesquisas dos Centros Internacionais de pesquisa agricola, como IRRI 
e
 
CIAT.
 

(44) E o caso tipico da manutengao do monop6lio da produyao de sementes de
 
algodao pela Secretaria de Agricultura de Sao Paulo para substituir
 
as variedades susceptiveis A murcha, doenga que destruiu as plantayees
 
do estado no final dos anos 50.
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(45) E interessante notar a importgncia do treinamento no exterior dado pelos
 
tecnicos das instituig6es publicas de pesquisa agricola; e como o seu
 
regresso modifica radicalmente as linhas de investigacao antes 
existentes. A sensagao 6 de uma verdadeira "lavagem cerebral", que 
muitas vezes resulta em frustraqao total do t6cnico que regressa e 
nao encontra condiq6es materiais necessarias para prosseguir na linha 
de trabalho em que foi inciado no exterior. Note-se que ha uma total 
inversao de prioridades, na medida en que estas passam a ser 
determinadas externamente pela convenincia da instituiqao onde o 
treinamento 6 realizado. 

(46) E sintomatico constatar a respeito, a disputa entre os tecnicos das
 
instituiqoes publicas de pesquisa com os da rede de assistencia tecnica
 
paulista pelo controle dos campos de experimentaqao. Os primeiros
 
alegam ser essa uma atividade privativa da pesquisa e procuram impedir
 
qualquer iniciativa dos tecnicos da rede de estensao de instalar
 
"experimeatos" locais, como constatamos em trabalho anterior sobre a
 
produgao de feijao numa regiao do estado de Sao Paulo (Ver a
 
respeito, Graziano da Silva, coord., 1982).
 

(47) Sao exemplos disso as pesquisas toxicol6gicas no setor de defensivos 
quimicos, repasadas pelas multinacionais as instituigoes p6blicas 
brasileiras (antes o Instituto Biol6gico e agora A EMBRAPA); e as 
pesquisas A susceptibilidades A doenyas das novas variedades, onde o caso 
mais interessante por n6s detectado 6 o centro privado de tecnologia da 
Copersucar que reduziu para menos de 5 anos o prazo de lanqamento de suas 
variedades, deixando ao seu congenere do setor publico - o PLANALSUCAR 
os testes para resistencia a virus, que levain at4 10 anos para apresentar 
resultados conclusivos. 0 argumento do setor privado no caso 6 de que a 
velocidade de inovaqao - que determina o montante do sobrelucro que 
pode ser apropriado privadamente - faz com que as variedades quando
 
condenadas ja estejam em condigoes de ser substituidas por
 
obsolescencia por uma nova, a qual s6 entao comeyarg a ser testada.
 
Ver a respeito, o relat6rio de Belik (1984).
 

(48) Ver a respeito Kageyama, Reydon e Graziano da Silva, 1981.
 


