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RESUMO 

consenso em e a 

no Na a 

da no ao setor 

e 

0 em 

o se contver:cronou cha:mar A in natura 

apenas se mostra relevante na mas com enormes a 

serem o tema, a 0 

na 

urn a na 0 tern no contexte 

e urn 

eo de in natura. 

Entao, este trabalho propoe uma intetpretavi'io sobre o complexo citricola paulista, 

procurando os principais fatores que historicamente a sua 

configura<;;ao e na detennina<;ao de sua diniimica. Alem disso busca estudar, de forma 

especifica, o segmento dos in natura. 

Os prirneir·os 

entrevistas Por outro !ado, os obtidos ~tr~v''' 

dados secundarios obtidos de varias "H!"'"''"',, tais como: FlBGE, FAO/ON'U, 

SEi:::E:i(, FU!';'DECITRUS, e USDA. 

Verificou-se apesar do setor crtnc•ola ser constituido de segmentos 

mesa e """'""'~ 1, os tratamentos acerca 

assunto sernp1·e toma-se ne<:est;ario 

os seg.mento,s. 



not 

subject, most so called 

co1mpiex", aian , vsn "' 

an mterrtatJon::tl l"""',r 1s a 

on so 

IS to Sao compiex 

Moreover, it specifically studies the segment of"in natura" 

Primary 

though 

e.g. 

It was 

secondary data were used these analysis. The first were gathered 

the agents """'hJPrl 

FAO/O:NlJ, 

were obtained from 

citrus sector being torme:d by 

"v'"~ 1, the 

segment mentioned. Therefore it is necessary to create 

specific analysis, in to more to segments. 

6 



INTRODUCAO 

A e uma no 

de:;ta;;antdo-se entre as como a razao Das:;ca 

A 

no ano 

10,538 mill1oes 

com 

em 52,21% 

segundo 

0 

0 

(1996), 

mdos) com 

do is 

de 80 

57,936 

ou 

produzem citros sob uma enonne vasiedade condi~;oes agronomicas e climaticas. 

0 de citros esta presente em varios estados do Brasil, sendo que o estado 

Sao se como polo do volta de 80% da 

produ~;iio e cultivo da fiuta. 

No introduzida por volta 1530 pe1as expedivoes colonizadoras. 

ex•clusivarr;ente ao consume No 

sendo comerclal!Za!1a somente em 1911 ocorre a nnmc•Jro exporta<;:iio 

in natura e a partir de 1963 que a se destaca no 

campo economico. Neste ano, estimulada pelos espa~;os abertos no mercado intemacional, 

em geada ocorreu em 1962 na e se em 

1981 e 1982, co;npr·om:etendo a produ<;:ao amencana, a fiuta comeca a 

do des.em·olv·im<mto 

!l OXj:IOrt!li;i!O. 

mostra de 

0 
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a consenso em 

academicos. 1ma:gem do 

urn sua as 

e, seu como a 

anos 0 se auto ab;:~st•~ce 

1997, 

o cornp!<oxo 

a sustentar -se na 

fundarnenta1s ao proces:;o crescimrmto e com;olid•aciio ecorJomica 

produ;;:iio paulista foi de 382 milhoes de caixas em 1997. Desse total, uma parcela 

de 270 milhOes (70,68%) destinada a industrializayiio; outras 1 l 0 milhoes de caixas 

(28,8%), destinaram-se ao consumo in natura no mercado a 

exportaciio de 2 apenas 0,52% 

Nota-se portanto o significado eccmomic:o da suplanta em o que se 

convenc!Onou A produviio in natura 

mas tern enormes poter;ci;ili(lac!es a serem desenvolvidas. As 

a 

economia paulista e Embora existr1m inumeros est11dc•s sobre o lema, a maioria 

deles enfoca o de:nmnirtado "complexo 

sucos laranja cor1ceJ1tr<;do COJ1g<Jla(lo, que cortstituiu uma importante na 

1 Sobre este assunlo ver MAlA 

furrnaviio dos grupos em1Jresariais ajlOiados 

e SUED (!993). Esses autores a!UIIisamm a 

pol;iticfts p1iblicas direcionadas ao setor. 



0 tern no contexto urn e 

urn scg,mento mesa ( in na1'un1l 

com 

o setor 

ader1uac!am•;nte a exernplo 

A 

estmtura de pnod1uy!io 

a caatem pw•um1va 

ocorreu. 

Para a 

a 

mesa, nao se ileserlvo.Jv'"' 

no 

a 

uma 

se 

questiomirio eh'""''' 

entr·evJ;;tas com especi<tlistas 

,wma que os entrevistados fizeram relato a respeito do assunto. 

Os como foram sao de 

institlliyi'JeS iJU!YU\Oit>, emjpfe:sariOS, produtores e pe!ISOilS !igadas a 
da(!Os secrtmdlar:ios, estes fnr"m nhhrln< das seg1uintes erJtldadesl Orga.nizacao 

Quanto aos 

Navoes 

Unidas para a e Alimentao;;ao (F AO/ONU); Instituto de Econ<Jmia 

area de citros. 

em partes. No capitulo, a 

a e a 

alguns autores neo-1;m'j)Cira:tis11as para o gestao nas 

ai essa corrente 

9 



portug,uesa; nr·<>"i<Rr os conceJt,os 

fW,ere. cornpl,exo ag1·oindustrial COllJOrati.smo, nmuy, setor e complexo. 

capitulo a orig;em 

recente 

vV!Hj'''"·'•V ritrirnJo no 

analllSal-Se neste 

as dec:ad;as 20 e 

sua forma,gao e diniimic;a_ 

periodo 

cornpciem a cactem 

No e o escopo do Nesta parte, evi!dencian1-se 

as diferen<;as e dos diversos da 0 

capitulo busca mostrar que no Estado de Sao Paulo nao houve estrutura produtiva e 

politicas pub!icas direcionadas ao setor de 

como SLCC. 

frescas, dif1ereJnteme1nte que ocorreu 

10 



1: E A 

hl~o+a nrirnt'fm CapitulO, HflOrtiH-llP a qU<oStf[O tP•OrH'O dO avamv a ser de:;envOJVii:!O. 

Na segunda (seviio 14.), 

uma sintese e l 

o-ruimernaresecomplexos%;ro-lnou:nnals. 

algumas a de 

como urn a 

tratar os como urn urn 

e suas e 

c de seus 

1996). 

Ll) no~iio de agribusiness. 

A concep<;iio de agribusiness baseia-se em estudos que tern como a Matriz de 

a economia norte 

contava com apem1s setores/produtos. 

se aperfei<;:oando e os setores sendo detalhados a na decada 40, tomar-se 

eccmo:m1a norte amerHJana, 1954, que 

elaboram urn novo conceito: o agribusiness. 

Esse trabalho, realizado e 

jJULillvllUU Cffi 19 57, 111$'"'"'" ao setor 

insun1os e maquinas agricolas, bern como ind:ustria de 0 suposto 

go·verno norte a 

l! 



necessidade de Se penSaf C, CQUSE;quenternente, ii1CCI11iV3T, 0 Se!Of 00 '-;M,l~ 

f::ucenda. Davis 

uma nova valmvra 

entre a 

mc>virnerJto desse processo no 

ter em conta a dilnens1lo 

forma consistente. 

de.w;r·ev,er as fww;iies inter

e OS - o termo 

no 

e 

975) na sua e 

rea.ua:me umte-am,ericaua e o 

pro•po;;tas que 

politi1~as agrlcolas sem 

"lt'''"'" a de 

Segundo GRAZIANO (1996), esses autores apontavam para o carater 

resW!rar que as atividades agrarias, no por forva gradual 

processo de transferencia de suas funvoes para porteira", enfatizando o 

ua.uov do agribusiness, nao apenas dispersao de de fazendeiros", como 

tarnb•em pela diferenciavao das proprias a montante e a jusante. 

urn na 

corltrilJui1;ao da de 

autor mostra a desagregayao 

processo de segmentos mc!us:tnaJs a 

954) arg11me•nta da 

entender essa problematica_ outro !ado esse 

\lH!VliUa<I<:~intra-fazendas) como 

!2 



passou-se a 

mdustna, corner·cro e "'"n0n<' 

<:rrenel'" setores (aB:ricultura 

agrega.yao era entemier o 

analise 

como urn 

'!Sl""'' esses 

seu 

destacar urn 

e os seus setores a montante e a JWmnre; e urn 

prc1du0ao e distribr1icalo lrr4aci<Js ao 

0 

aJ[>ribJ'ISii1e.l:s_ Goldberg pre:pm·ou recortes em ramus ou ""''"u'" 

estes setores estavam o a 

ORTi/JU51111•?~0 era 0 vet •uaut:, o con:cer1:o 

uuuttJ> a:gn;;ol!rs era a agr·oirrdustria e nao 0 

de:slocar o centro 

dentro para fora da fazenda", evitando tratar o set or agricola como isolado 

resto da economia. A ideia de nao apenas res salta os inter -setoriais 

exist1~ntes, como coloca a produvao como parte urn "sistema de ca;nn:loGiiti,es" 

amplo, as suas relavoes com o mundo dos grandes negocios. 

Ta;mb:em nos anos 50, na Malassis as suas pe;sqt!is<rs a partir 

'""umJ> no e Na de 70, wuua,»t> a 

de Davis & obra "Economic Agro-alimentaire" apos ter to1nado contato com as 

Goldberg 1'--''--'L'''~, 1992), 

o termo 0 a sua 

!3 



0 \CUlll~'lCAU como cm·ac:teristi<~a da do 

desenvolvl:me:ato capi1talis:ta em 0 autor classifica o setor 

em 

e restaurantes 

aut or urn set or 

e 

desses quatro e suas 0 

setor (SA'\), no 

setores: o a 

a montante e a ao setor eo 

MALASSIS (1979) 

produtos 

que a eles estao ligados. 

as ao e aos restaurantes . 

a de analisar os 

urn oesses sub-setores. lSSO 

de 

a 

re>r•onro aos iti'""r·ori<>< seguidos por urn deterrninado 

od:u<;iio·-tnmsfOJmi><;li.o-::iistri[mi,;ao e aos diferentes fluxes 

esse o estudo de filiere dois aspectos 

fundan1entars: a sua roentl!ICa:gao ( pn)duttos ag1mt<;s e opr;ra(:oe:;) e a analise 

rnercados, mten;erK:an 

etc). 

Para 

sociedade muu>~.a 

coexistem mode!os 

diversifi<:ada e agr:oindustria! 

em as 

mostrar urn pnJc~osso e'wlutivo, 

SILVA 996), 0 

enc1uamo que nas soc:ied.ad<os em des:en>vol·virrten:to 

"cueillette", agricola e dOJnesti<:o, 

urn a em 



o da estagios 

periodos pn)-agricolas, e de diversificada. Na de 

a se uma 

e 

e 

' ou 

Segundo ~~,~u~ (1992), no decomer de Malassis, o co;nee:ito se 

IOV:lHULHU.!C COm 0 af!f'i lnrsm•ess e o de cornpl:exo agnoahmerrtar 

os trat•alh•Js 

oodern ser en1serrdradrJs na 

dos cornplexrJs, C§olrlbe:rg se restrin~ge 

nrornr~r enteJnder a dlni~mHoa 

sisl:emtas, oeE:mcamro os seus elernerttos 

de a ser ,m,aw,auca a da 

e uma sulxlisciiPiirra em fonna<;ao e em conta os 

aspectos produ<;iio e circula<;ao. Nao se trata uma amilise de sistema como pretende 

Goldberg e nem tampouco urn estudo sob a otica da circula<;iio do excedente. 

contrt:lrio, e uma abstr·acao. uma representar;ao 

uma visa econ6mica 

co.mtJr<telL!dtT e ex)'Ylit:ar a estrutura e o um certo 

.VLJ~lA, }99 2). 1983 732 

(1996) 

como o 

SOJa, como se 

industria, agrup:am:-se os pm1Clj:laJs segmentos 

que, tanto o 

agribusiness 

mms 

de 

15 



60 marcam o uma nova no des.em•olvimcmto 

e o 

e como setor extemo 1 uwLAh~·v, 

no de acttm~:liavao, 

urn prc1ce:sso 

na diversifica<;ao e aumento da os desafios 

e e a 

~pt)rtal;5espnrn&!aseagn)industrirus;e 

JVH_)LJLd.-'''' (1989) que as entre e agricultura passaram 

transformav5es notilVeis no a dos meados anos 60. As 

cresceram como consumidoras dos produtos da agropecmiria, ao mesmo tempo em se 

Jrairo1n novas agroindustrias, de grande porte, ao mercado. 

0 caniter artesanal-manufatureiro de muitas delas se modifica, rapidamente, dando Iugar ao 

da processar, e 

0 processo de industria e agricultura e designado Complexo 

como visto 

aprimorados e 

16 



e a 

ou 

crescente associaciio entre a 

vez 

(1 

de a 

o autor picmeiro do termo comp•le:;~o 

mostrar a int,egr~ciio t<~cnicct~ 

se relacJona cada vez 

no ~,a,,, 

on)dtltiv'a entre os <Pton'< 

com o setor inc!ustria a montante e a JU''"'Il,.,, 0 seu coJac<tlto e outro 

0 a 

intennediaifio entre setores 

o setor agnc,oJa 

converte-se num 

agriicola; e a a se converte mesma num ramo indlus,tri<tl. 

v<-•LL~" (1980) oerme em tennos tormais o complexo agroindustrial como um 

conjunto composto pela sucessiio de atividades principais e acessorias vinculadas a produQiio 

e transformacao de um ou mais produtos agricolas, Dentre as atividades principais m~emciHI-

se a gerat;iio destes produtos, seu beneficiamento e a produ<;oiio de bens 

capital e insumos industrials 

incluem-se a coleta, 

agricolas e financaarner1to, 

as agricolas, Dentre as etapas acess6rias, 

distribui<;:ao dos industriais e 

Para 987), o deste relat;oes 

ser feito pela tres o setores 

industrials produzem msumos para a agricultura (montante); b) a atividade agricola 

propriamente os setores de armazenamento, processamento produtos de origem 

agricola e sua distribuiQiio (jusante), associar a rela<;iio entre o primeiro eo segundo 

conjumt,os, com a do campo e o segundo com o com a 

17 



0 

A em 

hornoz;;en<~a e o 

no re!acronarrtento entre agr1cultm-a e mdJJStrta_ Princ:ipalme:nte 

ca;mpo e constata-se a 

em tenmos ou estratos 

nao quer na eco:11orrtia br-asileira 

urn prc1ce:sso no sermao 

a base tecr1ica 

no Brasil e obrigatorio, nortmnto 

que o conceito de conta da 'u'"-'"""c"' do processo_ 

hssm1, nao e suficiente para o entendimento do CAI pensar na agricul!ura e na industria 

como integrantes do mesmo sistema econorrlic<), 

produtos 

moustmtl~>, com a int•emredia<;i!io de urn mPrc>•rln de fatc1res de pn)dtu;a•o_ E necessaria 

este onde a agricultura "vende" produtos primarios e 

na pr:ed<orrrin:3mJia e no ma10r industrias que se relacionam 

com a icuh:ura, pre:scindin1:!o prognessi,tamente da do e 

advertir que o 

crescentemente 

pela agricultura e outras rurars esta 

na dos processos 

reprodu<;:ao das socmrs capitalistas_ Estas atividades agricolas estao 

su!Jm,etrc!as a padroes de produ<yao e distrilmi<;ao implicam em abson;ao de progresso 

em mudan<yas das estruturas VUIIJli'V<t> e, outro !ado, no aos 

Nas palavras de lVHJLJ'-'"'-" IS) 

2 Para urn melhor entendimento sobre o CAl brasileiro ver: miJL:LL:o. GRAZJ~"<DO DASILVA 
e KAGEY AMA et al 

18 



a unidatie C4! 

ser 101nada como nr,ontn uma vez 

o e, mas o seu conceito 

( 

ser co;~st.ituido na me,dida em se 

aj!.jtH:IlHlmi assenta-se em um coJ1JUnto 

0 

um na 

em 

anos 60 

os pril1clflios recmc<Js 

o marco de 

setores 

0 rodut<Jres de mei·os a outro, no deserlVCllviim~nto e 

na moder·nizac2lo 

mercado extemo. 

Dessa ul1:irrta perspectiva, o 

o internto e o 

que a agricultura 

de 1970, porque os setores 

estavam coJilsti!tuidos en!{uanto 

localizadas no Pais. Ou seja, nas decadas precedentes nao estavam ainda 

OS 

A corlstitui<;i[c e consolidacil.o do CAl reslJlta. portanto, na confc,rmaciio 

im:orpon irltPrP<~"'' situados no aum11.u 

uma 

ao interior dos setores industrials pnJdlJtores insumos e equipamentos 

ea 

A a 

19 



se refl.il2:e com o 

amplo, cornpreentde!Jdo 

0 mas outras 

e 

evide:nt:em.ente, com o aumento 

anos 

marcante 

urn 

novas co:ndi<;;6{oS do 

na 

incentlva-.se a 

produtivo privado e 

a ado<;ao do pacote tecnol6gico da "Revolu<;ao Verde", era entao 

sinton.imo de Introduz-se ainda urn enorme aprofundamento das rela<;oes a 

cr~:dito na mediando a ado<;ao do pacote tecnologico e dos mecanismos 

seguro de pre<;o e seguro do a politica agricola 

constitui-se no erxo estatal, revelando-se o 

articula<;ao, interesses Assim, "a mudan<;a na base tec:nic:a 

de e a tomam-se viaveis a partir 

urn sistema concebidos e as mutdan<;:ls 

tecnicas e a dos grupos soCials 

conservadora: arcmrll" Cilpital, ~:s:raoo e propriedades rurais" 

Segundo JVl,"\LLP.cLr 

com uma 

controle pre<;os, 

em aos 

illl]pla:nta<;ilo do Sistema Nacional de Credito Rural (SNCR). Sobre este lema. ver 
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cnic:lito no sennoo 

constittli-se em elernen1to 

a e a mt.ervem:1io est!ital na 

u11em.a e ao 

processo de mc1demiza1;1io. 

en_geJndr·ando novas na urn 

mo•lda e as rela<;oes a montante e a 

De a a 

multlS<oi0!1als operamlo ccmgllomera•:lan1en:te, pr·oce•sso esse e dec;ididamemte apoi:ado 

corte multisetorial ( comercio exterior, tabelamento pre9os, incentivos 

fiscais, etc) e de direto ( credito rural, politica fundiaria, tecnologia e 

\Ul:OL\Jl,JJV, 1985 1 

outras palavras, e o tsraoto, enquanto financiador e articulador dos diferentes 

que garante e um padrao no din;cionan1en1:o rela<;i)es entre os 

agenl:es, conferindo, dessa fonna, urn dado ao processo de mc>derniza,;ao 

conta brasileiro, desse geral de 

''-'w"w", KAGEY AMA et al 

aos complexes agroindnstriais - CAis. complexo 

pn;te11de;ra:m mostrar como, nom nrimPim 

conjunto de atividades 

gra•dativan1en1:e se O<ill!Zi!Il!UU e Se 

ramos e, num segundo 

uma 

nas fazendas 

0 

que vao 

novos 

)] 



ar10s e 70. 

os ramos msurrros e me~os 

0 

carrres, o etc. 

urn imjo!aJJta•;iio no e 

mecanicas, fabricantes de msumos e maquinas agricolas. E a que se lorna 

agricultura e a 

no sen1t1do 

se tern 

0 se cornplleta o 

a e em torno urn a 

com vin:culos especificos entre Com 

dinamica particular determinada endogenamente nesses complexos, contam no seu 

int''"'" com grnpos de interesses responsaveis pela fonnulayao das demandas especificas 

junto ao .tslraclo. 

E nesse mesmo processo geral de desarticula<;iio do complexo e 

a 

mercado 

maior no sentido de 

com urn objetivo. 

em que o passa a 

a sua 

lSSO 

politicas especificas 

de 

OS 

que era pela 

uma participa<;ao cada vez 

agro

uma outra regula<;ao, na 

a rentabilidade dos 

eontradi<;oes que se 

' Segundo a de KAGEY AMA et aJ (! 990), os CAls tem liga<;:iles especificas com a 
industria a montan!e e a complexo avico!a e sucro alcoo!eiro ); os CAls 

incompletos s6 tern a com a indUstria as frntas e os 
legumes). Ha ainda urn conjunto de atividades modernizadas que uiio tem nem a frente. 
nem para muito embora se utilizem de insumos e de e agricolas 
ge.mor·icc>s como tmtor, arado, NPK, etc. 
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nesses novos preens e 

1 

a da 

cotas ( e>;pecialmen:te nos casos das impo;rta•;o<;s ), 

oma vez l 

sem necessida(Je 

om !ado, pe;mute tratar os 

translorrna\;ii:o em curso, nao ne1:es:sari.amen1:e 

0 

pn;vi;lmen1:e uma ou outra 

e>umwtu d11tadlo de como o 

ou esti!trc,o; 

de seus componentes em fun<;:ao da enfase que se queira a analise. delimita<;:ii:o 

dos CAIS e uma questao fundamental do ponto vista metodologico, especialmente 

- a neo-

Aqui oeste anrJraJulO a Nesta teoria, coloca-se 

a e urn complexo e oe·vw.o a 

orquestra<;ao, de interesses envolvldos neste seguimento, ou seJa, a 

intPrf'~<<P< nO un::oa,aes cm1stitui<das sao or~;anizat:las em tomo urn nunrero limii:ado 

categorias 



Antes est a e precrso a 

a ser 

(l a em a 

como o tema e comumente e na E 

comas e 

rde,ologwa, s<mdo muit!!S vezes como smonimo 

facilm<onte reconrtecidos como expeni:incvas C<Jm<Jra1tivi:;tas o rac1smo Italiano, o 

0 e 

os autores e 

co11Se,guido, em medida, "'<olvPr o prc>ble:ma termh10l•6gico, uma vez o arl<et"•o 

ou "c<Jrt>orot<<" (JJertentceJnte a uma cor-pora~:ao), pu>>:ui nesses uma 

acep<;:ao, abrindo a po:ssi!Jili<::lac!e de utiliza<;:ao indistinta dos termos corporativismo e 

corporatismo em esp;mh<Jl, e cor;?onltivi e corporatism em ing!es. Assim, a ut!lrz:av<iLO da 

segunda acep<;:ao das im}llic!H(o•3s 

sao 

e 

taC!Ilmentte id•entificav<Jis a prirrrerra 

novo 

as expressoes novo ou 

acep<;:ao. assrm, para nao 

sao utilizadas termo 

desses 

a questao de fundo de como exr1lic<1r as transt:om1ayoes na 

manerra de me:di<if i!Jte:resses e de elaborar determinadas politicas nas soc:!edad<JS rrlod.errlas. 

E trata a ahr•nl1wem n<Bo-corporatista. 

0 interc:annbio polii:ico neo-corporatista envolve urn processo de duplo sentido: num 

a repres~::ntaviio govemo 

com o pn)piisi!:o filvnrP,"Mn· no sen1t1do inverso_ as automlad;os 

govematmerltais pro•::uram mtluer1ciar na dos irrteresses prrvadlos, An1bc•s os 
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para urn 

(GRAZIAcl\IO DA 1996) 

est a ref<:rertcia uni·can1ente a urn 

realizarn os 

OS 

pwum"v, 00ffi0 C Ch<mJad<J, m1"nec" llUffia pO!SlCiiO Ui"'>ilVd. 

"""'''" il atlmt;:au desS<$ HJUJe>, com uLa,,v, ou menor 

0 ao trata as com urn 

num interc:iin1bio com as ag•~nc:uls go'veJm!!mentais, no na 

e rm{Jlernentav:!lo puum;;ts p1rb!icas ai acorda<:las. 0 neo·-corporatr:smo 

ser cons:tde:ra•clo, em suma, como uma ro:rma de gestilco poiiticas putllic:ls vJuLu,, 1992). 

V1.2) A abonlagem corporatista 

A abordagem corporatista se inscreve no ambito de uma corrente identificada como 

. 0 teoria e a de entre 

mercados e se encontra urn grande numero de padri'ies recorrentes 

198961) 

Em gerais: 

ser com um sistema de 

no as 

or!;mriz,zdtts em torno um mimero linritcrdo 

e 
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e 

e com as 

(I no 

como 0 ser 

urn de mas como uma 

e Com 0 se como urn 

ou estruturas ea 

o corporatismo na sob 

e como a cooc•;rti>Qil,o vuuu-..a, ao mesmo terno<D, 

(1985) e bastante explicito na sua definic;ao: 

"C'or,poratis;no e um processo soczc•-p.oiitrco especifico no 

as o interesse se 

em uma troca com agi!ncias de 

de est as 

representw;:iio polilica 

aut•O-Oi~Se!'vtirlcia del,:ga<ia" (CAWSOlV, 1985,·,8), 

no 

como 

as 

como 

deve ser confundido com o 

grupos 

termo 

conceito deve-se 

rPherPm il fCTJfC§ef1ta<r;ao C il forma de 

resumo, o ne(J-c•orr•onrtismo reprres:ent:a 

interesses or,gartiz<'!d(JS com as estruturas 

ser a 

apenas as 

parte dos 
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as 

ser encal~ad,o como 

umamaneira 

e urn a entre a 

imerm!JdiavoodeiffiiJres;sesea politicas 

suJ:>erficiail~ encontra-se urn tema ba:;ta11te sul:>stancial como ex!Jllc:ar as transfbrnnayoes na 

OS e nas 

mociem•xs, E exatamente urn 

politica identificadas como institlJCH)na:lls1:as, 0 

ponto central dessa abordagem e que o comportamento economico, social, ou nao 

pode ser entendido exclusivamente em tennos de escolhas ou prcferencias individuais, nem 

A operacionailizayao das politicas publicas e melhor apreendida ao identificar tres 

a coletiva 

baseada em movimentos interdependentes ligados ao desenvolvimento de politicas setoriais, 

Neste caso as associa<;;oes de interesses estao organizadas por categorias setoriais, mas 

podendo outros niveis de conjuga<;ao de interesses, como o macro-

alcance, operados por or:ga11iza<;i\es de que estiio sobre os interesses setoriais, visando 

0 em escala 0 

considera a associa<;iio inter<,ss•~s como uma ou modo de regular;ao da sociedade, o 

fica em dos acertos entre e sem 

1986). 



( 

ramo 

0 

associati\'a e 

0 setor e como o 

estruturas 

das 

urn 

urn 

SO(;!a!S, economicas e pollticas dos agentes que 0 intPOTOlTI' e, 

ao 

(1 mostra e 

a complexo com o de suc:e,;ivc)S ~'"'"''A< entre 

organizacoes de inter<:ss<es o;nv<l<lc>s e m>cmav''", pulbli<:as. set ores , "''"-''" Ci)m]ple;ms), 

sao considerados uma decisao" nas quais sao gestadas as poiliti<:as 

publicas. abordagem nos permite chamar a atenyao para o fato que a grande maioria 

dos setores nao apenas por de e trocas 

An contnirio, verifica-se a existencia 

arranJns entre interesses privados e o regular transacoes e 

o meso, associa<;:oes emtpr·es;tri<tis, grupos de 

int''""'l<RS agenCli!S g<)VC:roamentaiS e OUtf!IS da SOCiedi!de Capita!ista mn•'iPn'o 

E no meso sao "~.:'"'""" e implementadas as politicas set•Dfli'llS. 
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de:>enupimh.am urn imno:rtontP na go:vermm~a, na me:c!lc!a em 

seus inti;re:>se,s, c::Jm;prometerr:-se oom a de polttlc:as a:3ordac!as. 

setores sao a uma an:am;e no meso. 

Segundo esse na 

tecnol.ogila e me:rctrdo:s. 0 setor nt>fiPn ser denomi:nal:lo, em outros paises ou m:as1ues, 

anmn.s: ll.!UU>UJ<tl> ou ramos prc>dutos. 0 iml,Cir1fonl!P e dernmJstrar OS inumeros 

ou menos fbrmali:~adlos, re~;ul:md.o tram:a.yi'ies e trocas entre os 

a 

e da e 0 a 

o novo 

ou ramo 

evidencia mostra que uma grande variedade de 

competi~il.o 1989) 

Para (1992) os autores corporatistas COl1Sicier.am a detini1;iio rcwnPrP:ol de 

set or industria:;, grupos de ramos 

uu:.nv>, etc) art::hctal, cmau.au:uv que seus membros e limites sao dados. 

ser 

perc!tp;;:oe:s entr·ell:t'i)<tda:s e decisoes dos at ores. os os set ores podetn 

ser est:abelecido:s 

baixo, atraves 

mc:tivos. Po:rlern ser criados e 

indlepemjerrte dos capitalistas; ou agencias estatais e outras 

automlad:es pcJdern d<:sig;mi-·los como ber1etlcifunos esp,eciticcls de politlC!iS m1blicas ou como 

dientes suma, e 

a pnJmJzrr urn set or. 
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a na 

em a notou a ou 

outras estruturas e co mum. 0 autor 

as e OS na entre 

outros em e que 

a 

wsencra nessa ab•)rdlag:em 

se pode tomar a CO!mplex!o vuu:u>eu"' ou agro-industrial) como o n:summo 

suas 

como se 

org<mizrv;ao e repn3senta<;ao 

se ou como os int"n"",' 

como se confc•rrr1a o mcmc>p(,Jio rep1·esel1ta<;;ao e 

com uma co mum 

1 

Essa no<;ao de complexo facilita o tratamento das rela<;oes entre atividades 

economicas diversas ( agricolas, florestais, industriais, etc), com o proposito de a 

dinamica das configura<;;oes for<;;a e as oportunidades organizativas, SCHMITTER 

neC>-CClfP()falt!SUlO e das tcm-noc 

que ele assume operacionaimente. 

1982 apud 1992, urn dos primeiros autores a ch:rmrrr a atenvao 

sabre essa din1en:sao poilitic:a, e que a pode 

contrib11il a amitise. se aos complexus como verdrrdclir<lS "alian9as" ou "fi·entes de 

se trata urn m<•ca11isrno de se!ec!omlr e 

interesses em permanenl:e articulayao com o Estado. 0 corporatismo pro poe que 

esse de com uma 

interesses privados se e onde se elaboram e adrnir1istrmn as 
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E 

.E 

cc>mj'Ylr:rxo nao e mais um a 

ou um instrumento desct'itivo 

um co;moao recone 

e o resu!Uldo de 

um 

interesse.\· necessariamente 

um 

OS 

A com;;lexo necessita um consenso 

de:!aJ>areet?r ou se entre os 

mats satis;FeiJras 

seio OS 

intelectuais: a pesqw:>a, as agencias 

eo Nesta o Es,taa'o 

extemcao, a publicidade 

e apenas () 

onde essas se confi'otltam e se am:;m. Jvfas twnt;em tern 

um mais ou menos na e na 

se 

de setor enfuque 

pretendemos co1mplex.o com urn resultado "i<tor·ir<> de urn coJ1Cerla<;ao 

de interesses entre m;;titUJ\(O\lS publicas e privadas, num determinado 

nos nPnnitP ver OS vVm]H~AU'0 como vermUl!CIJ:oS ...... , ....... . 

entre segmentos da e o 

e mesmo atores 

ec!Jni)mrczts deveriam ou nao uma nos 



entre outras o 

politicas especificas, urn 

"'"-"' uma nova 

COlTip]lexc01 uma "m·nnP,ti:"rc~o em 

na 

e OS 

dos grupos privados tan1bem p;assam a merecer de 

como o e 

0 

nos 

de 

essa 

meso 

suas 

e 

centrais na 

a 

nessa nova 

e nos 

no 

a 

que a 

E inserido, portanto, neste movimento mais amplo de transfonna<;ao da agricultura 

com a oro:cvum agroindustrial, introduzindo fonnas de 

relacionamento entre a agriculture e a motus:cna - que devemos estudar o surgirnento de 

uma agr·oirldustri.a a agroindustria citricola no Estado de Sao 

e rei;pcmstavel por rnms 80% da prodw;:ao de laratnja Brasil). 

modo 

VC>La.uv que 

e a tarefa que 
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e 

e 30 (exporta<;:iio 

sucos, 

joi on§!:trlaaf£1 na 1 mtochm·a e no 

e 2.197 

no 

rota entre esses Os a 

0 e a na 

e 4fi·ica entre 

OS a 

e a 

D. trouxeram 

e e 0 

norte e a 

na e e outras 

as 

sua 
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consumo 

e ou 

rrouxe 

a laJ"artia 

as 

l 

0 e mais em 

.efirtn11 e A nu!rica 

a 

norte a 

se deE;tina va que excw:sn~<um:me ao 

con1en;ial::zac!o a1Jcw,, o excede:nte em mPrrBrios 

Le11tmneJ1te, porem, a e a produyao 

a de exportar -se pel a vez em l a 

Nesta primeira as fiutas chegaram ao seu destino em estado lamentave! - pela 

falta experiencia e ""'"''uc» necessaries de transporte, mas a dai estaria aberto 

um novo a atividade: o mercado externo , "'"''" <•. ,L.~<"" JUl'JiflR 

1987). 

(1996), 0 '"'""'"i em "grande escala" teve seu 

devido il na 

como il dernar:da, consumo 

planta96es. A sup:rem:1cia do 

se 1957. Devido a razoes favonivel e apo10 

go;,•emam:Bnt<tl, a de a tomar conta da P""".!l"'.!' do do Paraiba, 

Estado 

"() na sua 

e 
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a 

a 

as 

a 0 

comercJars. 

ar, jun!Lunen1te com as 

ser 

1987: 

mais 

em 

em 

aprov<;~taJJdo e ocutparldo as 

do cornpJ,exo cafieeiro. s~end.o uma consumo 

ntrm:;ecan1errte ao processo crescente de urbano, seu de:>elJVCllv:tm,ento estav:a as:;oc:Jaclo 

urbanizaviio da sociedade 

Pode-se inerente ao da 

integrar -se a lCJl"SlC:a do sen do por acaso, OS HU\.il<iV, 

de deram-se ao Iongo das pnncr pars ferro vi arias, mar cas 

rPl'Prilrln COillf!lexo. 0 condicionantes o surgimento nos 

98 7), a citricultura teve urn gnmcle uu,,;u:ov nos anos 

pnm<:Jra vez a de JaninJ!iS a LUIV>J'"' em 1926. 

de laranj as, neste periodo, era o mercado 

prirtcip:almente a 

a 

-, a aumentara 
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81 

1 2. u 

1096,0 

1935 2640,0 1.033,0 

1936 3 217,0 1.291 

1937 2.169,0 

1938 5.487,0 2.226,0 

1939 5.632,0 2.791,0 

1940 2 858,0 788,0 

1941 1 950,0 2!7,0 

1.281 178,0 

1943 1.342,0 229,0 

1944 1.271 275,0 

135,0 

Nesse periodo as per·sp,~ctrvas economicas da 

pouco 

de 

""' am1a ins1:aladas no 

0 

e 

44% 

42% 

39o/o 

40% 

44% 

41% 

50% 

28% 

l 

22% 

lOo/o 

pau!ista etn1irem as 

a 

OS 

seus 
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up11u> po>m<iH~S e outros as porte 

suas a essas emnne~~s a:>sir;ando, contratos plt1riamuais 

A ea em urn 

OS e e 

temerem uma eo 

a e 0 

mesmo nao em 

atenv<IO v:on<wa il citr·icultmra recursos des:tinadc1s 

e em cm1se,qtii~ncia a 

nos outros estados. 0 gmrerr1o neste pe1iocio 

das "''"""'"'"' ExpE~rirrtentais em 

e Sorocaba do da Secretaria de 

nos mtmi<;ipios de 

Varios 

de citros passaram a ser estudados de forma Nao se aspectos da 

teriam, a partir "mau, apenas orientav5es tecnico-agronomicas, tais como tipos 

adequado, espa9amento entre arvores, aduba9ao correta, etc, mas tambem o estudo 

de fitogenetico. Valorizaram-se, neste OS em 

sele<;ao de taxonomia, 

variedades, 

outros 

porta-ertxertc>s, entre outros. 

de genetica e 

da secretaria 

pesqmsas 

no de Sao 

em 

ass 1m 

como a ros<.:uJta Superior de 

em seus 

como 0 

na de 

o seu 

0 nesta inicial 

outros da 
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un iUV il ;,ej~flOU UU<m" Mumdra! e ao ata-que 

o Esi:ad,Cl, HJLiCOl\Jt.r>" 

OS pHJULILVJl <OS 

na atnrJdaLde. trazer1do enonnes dificuldades 

como co1asequem:ia, o 

nosso 

Unido, envolvido A exportayao ern 1945 ch1ogou a 

1 

etamente no vVLUH<!U 

vm.""'' urn recuo J .. W!!O CQffi U 1939 llc>holo 

de 

Segundo cnse no 

extemo acarretou a 

UUIJyii'lJ, haja 

Isto fez corn 

no 

o produto. 

c>emccuu irnediato foi 

novos rn<lrc:ad(JS nao se Bhr·irem 

prodw;:ao se elevaErsern. 0 

o corte de investimentos em novos pomares, hem como nas atividades de rnanutenvao 

das plantavoes no de diminuir custos. Nessas condivoes, os tratos fitossanitarios 

dos laranjais muito a ficando as il das e 

rnaus tratos culturais. 

doenva tra11srrtiti<ia 

0 case grave 

por urn pul:gao 

run"·" do 

Corn o surgin1ento 

vez em 1937, 

citricolas. Aqui, o Estado 

de 

o desaquecimento de centres 

teve urn importante. Colocou il 

disposiyao recursos finam:ei1·os e as m>uuJiy•v<" pub !leas '"''>'v,,;·av para o combate 

uu•w~ca que 

nn,<YIPn'r CQffi a "tfiSteza" "Ontrnl",rJg troca de anos 
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ossa 0 

e as e 0 

a. o setor no 

OS seus e 

a nao se 

em mas e 

foi de 

ser 

atraente e As vantagens 

eram a a e aos como urn 

2 a3 

cerca 

outras com 30% 

nc:iva com cerca 50 esta 

a naJ:tir:in>rr com apro;dn1arlarne:nte 70% e as 

TIJ\IELlU JUNIOR, 1987). 

15o/o. 

0 surgimento ueo:ws variedades citricas foi resultado de constantes pe:;yu11sccs de 

como 

sempre dar mcomvu"o pers,pectrvas 

extremamente 

ire<;ioJnaram aos fatores 

"''"""· E evidente 

as se 

doen.;:as ou pragas pnlpc>sno pro<;m·ava garantir urn mmor 

de s~ecmnmr,;r titos:sm1ititria aos pomares, ~el~evarulo a "tr"ti,rirhlclt> do investim<mt<J. 

No Es:tado em nuJneJ·o 

encontram em ter·ceiro Iugar em produtos 

CSIUU<JS entre 1950-79, OS 

esq[m!:ados, suplantado 

se 

importante "u'"w" """uua1 nos anos 50 e 60, pelo algodao (226) que assumiu o 

nesse n<>rioclo 

cana (l des:emper1ha na 
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Citros 13 29 

Can a 18 

Amendoim 3 13 

4 6 

Mmnona 5 4 

contexto 

OS de 

Nordeste 

Fonte: MARTI~tLLI JUNIOR (1987:109) 

21 17 

6 6 

6 2 

a 

ao cnnstante 

63 

2.1 

13 

ll 

17 

9 

4 

base 

lideran.ya 

87 

1.444 

~nvw'""" citricola 

av<mcanos anos 50. No ano 

0 m"'"r protdu1tor de 

1957 o Estado de 

entre todas as principais '''"""" 

e Sao Paulo) e nao 

43 

18 

19 90 

61 

4 25 

se 

esta 

posi.yao um'v"u !''""'"" C()ntinua em franca ex;Jan,si\(), chegando em 1970 com 

e Rio 

4() 



1 

l 132,5 

ll56,6 1411,2 

1956 L 1408,4 

1957 l.l82,6 1.357,8 320,2 

1958 1 189,1 1.345,5 352,0 

1 1.23 l 

1 1 

1 l l 119, 
I 1079,1 507 

1963 l 1.151,1 761,8 

J 1 1 1165,3 720,6 

1965 1.515,3 180,0 1.096,6 720,0 

1966 1.479,3 188,3 1051,3 752,0 

1967 1.589,4 188,5 930,9 697,5 

Pelos dados e notorio que em 1960 o 

recuperado totl>lrrtenlte eco,n6Lmic:a e 

Porum lado, as exrJontayi)es pmAHO>CUO de laranja tJVProrn um 

decada 50 e meatdos decada 

fato 

60, incentivada pelo 

novos investimc:ntcJs 

extemo. 

1011,3 

l 

LJ 51,3 

1.235,7 

1474,3 

1.545,0 

1,3 

4.900,4 
5.139,3 

se 

teciuca e 

desempenho na 

na 
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outro 

da 

com a cresceme unm'""""'o'vacu 

gncm<1es centros 

Em 

a 

da 

a 

configurando-se 

implanta<;ao da 

indt1ziu a amr•lia<yao 

consumo 

e 

nas 50 e 60, ao 

in tanto no 

e do 

e/ou a 

urn padrao tecnico-produtivo 

OS 

consumo 

aumento 

cxterno 

dos 

e 

no 

de suco, a partir de meados dos anos 

no 

novas 

a 

se 

a 

Nesse 

sentido, a atividade citricola se constituia, no inicio dos anos 60, em bases tecnicas e 

econ6micas 

Estado 

(lVLrtL.Lr1LL, 1995). 

sendo 

Sao Paulo, 

de:mcmtav<un novos p6los 

o fator primordial 

no 

e 

a exp.ansiio 

com a '""""""'"v 
anos 60, mru,c<uldo 

in nm'un1 ocorreu 

empresas pn)cl:ssadonrs de sucos citricos em me:ad.os 

surgirne11to de uma nova no des,envolvim<mto 

em Sao entao, sua dinamica sera detenninada pelos 

demandados pela mutJ>u sucos citJric<Js, face ao 

Ocorre com o surgimento 

tm•i!aaoe "itri'"'ile em sua 

colnClTlalllz:a<ya.o e a ind1istria p:cocessad<Jra de sucos citr1cc,s. 

e 
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0 

crescentes 

nas 

moc!emas e niticlamente cap1tal! 

aos novas es1tirrml.os 

im""''rl" no contexto 

veremos com 

deu-se, <:mau, a cn;wa.o 

sucos, 

ugirnento, na decada 

o sur~sim<mto 

dos anos 60, a laranja passa a ter uma nova funyao: ser mBJ,>ria-nri,ma 

a Suco Laranja Congelado 

exclusivamente o mercado exportador. 

da industria 

com as ge<imts da 

de 

pro;:lu.;:il:o. A capacJdiade m>eo:mua 

suco 

de 

no 

dos anos 60, 

ultrapa;ssa 585 

Wll<:lotwxs, em l 

No que se 

nrim£>ira VeZ, 0 C>L\A,. em 

em receltixS 

da decada 

as exporta.;:oes, 0 

ou 

oportun;da.de no mercado 

Sua consolida.;:ao ocorreu no curto 

capacidade 

10 

em 1976 

em meados 

e 

80, atingido 1,2 a11mau 

colocou no mE:rc<Jdo extemo, pela 

toneladas metric:as, que 

em 1996, ultimo 
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ano estes l 

urn cre:scirnento l se 

5) 

l 5.314 2.317 

1964 3,825 1437 

1965 5.760 1.884 327,08 

1966 13.929 4.737 340,08 

1967** 18.647 6.692 

1968 30.096 ! l.63l 

1969 23.245 10.910 

1970 33.468 14.736 

1971 ** 77.334 35.858 

1972 87.156 41.499 

1973 120.990 63.622 

1974 108.460 59.170 

1975 180.897 82.204 454,42 

1976 209.841 100.882 

1977** 213.524 177.026 829,06 

1978 335.629 332.621 991,03 

!979 292.900 28!.414 960,78 

1980 401026 338.652 884,46 

1981 ** 639.146 659.147 103 

1982 521.217 573.388 l. 

1983 553.ll0 607.930 1.099,11 

1984** 904.805 1.414.500 !563,32 

1985 484.785 748.929 l 544,86 

1986 808.262 682.186 844,01 

1987 754.969 830.499 l. 

1988 663.599 U44.332 1.724,43 

730.173 !018.634 J .395,06 

1990 953.936 1468.417 1.539,32 

1991 913.504 899.955 985,17 

1992 947.579 970.557 1024,25 

1993 1050.949 737.780 702,01 

1994 !061.592 9!!.968 859,06 

1995 893.588 1043.769 J .167,07 

Fonte: ABEClTRlJS, 

(I nos anos umanova 
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em 1 

e im;errtivcJs gov<;m;'tm<;nt;ais d!rlgi<:Ios ao setor. 

suco 

o pro<:luto naci,onal 

nova 

sao de;nand;'tdcJs 

1975, Sao 

no mtmHo!PJIO 

pnJpc•rcionou urn aumento na prc;du<;ao 0 

aos de1naiis 

expansao no em em 1980, essa 

participa<;~ao passou para aproximadamente 74% e, em 1985 e 1990, 76% e 78%, 

re;;pectiva;mentl;, u1uucm:tuo aumento 

estad<Js braslleJtros. Em tennos absolutos, a area 

passou de 272 em 1975, 671 

colhldia com 

hec•tanes em l 

Em aos Sergipe 

em 

ane1ro e Minas 

entre 1975 a 

113%. 
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19 31 

3 1 

22.270 22.931 20.480 25.324 

Fonte: 1m.ti.tuto Brasileiro de Geograf-ia e Estat (IBGE) e InsL de Economia Agricola (IE/\). 

Quanto a evo1uyao da qu·antrdad'e produzida em "'""'" laranja, nhQPTVR·-<f' a 

Sao no do era 67%. 

72% em 1980 e 83% em 1990. No Es1t3.il'D, a produvao elevou-se 84 

cmxas, em 1975, em a de 

de cresceu em 210% no periodo, o 

150% (tallela 

Segundo ivrM>rA (1996), os aumentos verifica(los na area colhida e quantidades 

em aumento 

a resultado de pesquisas e ex;per imen1tac5es Jpuorio 

e 



Fonte: IBGE e IEA. 

geadas, mas o 

12.239 

9.288 

1 

6.388 7.292 

suco 

nrf,nriiA ffiefcado 

"L''"~ no per1odo. 

neste ano, 

AJ<;m<tJ.um Ocide11tal e 

os grandes coltlSU!ffildores 

56,92% do 

8.817 

7.085 8.225 

l 1 

8.684 

2.159 

3 

OCtlDOU niio 

3. 

8.120 

3.388 

ammnm com os efei.tos 

Unidos urn 

1968 OS "!llCH~<lllV> lm,,m+orom Brasil 

40,66% 

74,03% 

suco corlce:ntnldo 

8). 
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4. 2. 

4.070 3. 4.103 

589 1.972 

281 

3 

369 

na 

os in natura 

entJreg<!r a tomou-se uma oferecia urn 

e escoamento Assim, a 

laranja tomou-se urn mercado cativo a 

eram 11 toneladas em 

1960, 

anos. Se co1mr>ar-ado com o ano 1965, 

em 67,80%. ~tuuuv aos vaJ,ores, ocorre a mesma tertdencia. 0 

P¥n.ortoclo US$ no ano 1965, US$ 3,4 

uuu"'v0 em vend.as extemas 

suco conc,enltra congelado no 

a 

direcionada 

estavam em 

inci1palmente nos patmscms, 

ex~Jontar;:i5es de suco cortceJJtntdo 

ue11aua com ve11d'" de 281 

evi(ienltea mtluentclado 

a 

48 



11 

1 1 7 

159,0 

!966 79,3 

1967 89,9 

56,9 

Ao dec ada 

~~r"m" em op<lra~:iio, 

76 extratoras. Observa-se, na l 

1970, a nessa 

de60% 

Sorocaba 

60, 

7 

7 

no 7 

no Estado de com urn 

as atuais grandes empresas 

1964 

1962 

1968 

1929 

1965 

suco no 

6 

6 

3 
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E not<Jn 

novas estimulc1s 

contexto 

<t»Hll, 0 de!3envo!virneJI1tO e a imnm~iln,ri 

se tomasse urn dos pri.ncipais prmlutonJS rrmndiais 

de 

de 

uma 

e 

aos 

no 

as bases 
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E DAS 

lar,anJa, vern se de:sta<~ando com uma pn)dtH;:iio de 3,549 

a 4 c<~>tau, nesta on1ern, vern em >~;s,mc<a como 

repTesentara:m 21 , 91 

l l). A post<;iio como visto no segundo 

Suco Concentrado Co•ngela,do na capitulo, il<m,pla1H<>yav 

decada de 60, Brasil 

mt.ernn e extemo de 

era Uffi pequeno produtOf visando ate!Jd(~f 0 ""'' vllUV 

70 e 80, A prc,ducao 

mesmo os Estadios 

ainda o 

economicos e 

prc•du:lidas em 

Sui, onde o 

e 

sua crescer exJJOrrenci 

no os 

uunMw;::mu:u~ os da 

!996), que a distribui.;ao 

em 

dos 57,936 mi!hOes 

o Brasil; 15,248 (26,3%) 

(17,4%) 5,509 

Oceania e 

e, 0 
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36 

Fonte: F AO (Food and Agriculture Organization. 1996) 

(736,8 

Tornando-se o 

A area \;U!lllltUl 

um aumento 

ou 

em melho:rar a 

l !.881 * 

de 490,9 

75,25% 

1985 a 1 ou 

no mesmo nerindn 

UU!"IfdlU em fel!o<;'8t0 a 

eo av<mcto 
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16,000 4.992 47,533 

3L758 7,789 50,278 

34,429 8,8!7 !4,209 

503.629 :!JIUJOO 62!1.770 

20A80 7()85 27.458 

2.550 754 6.142 

4530 L470 8,744 

A com 

aumentou 

estados 

Minas do 

se no a 

em 1997, urn a 

de 40,8 com uma 

Atutalrr!enite, o 

il 

'OCm(:ao concentra-se no J:ostadto 

torno 

14,96() 49.972 !5,848 

'U72 50.29() !Hl88 

2.944 17.512 3,544 

322.300 732.508 355Jl8ll 

8,684 2T97!) 8. !2!) 

2,!59 6,238 2,200 

3,704 9.471 3388 

no dos 

e 0 

0 Iugar em 

de 

54,122 da 

no estaclo 

54.122 

43,776 

16,217 

736.77() 

27786 

6,473 

3800 

lT939 

!2, 190 

3.956 

381.770 

8.858 

2.305 

3.520 

no 

este 

a 

a 

em 
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1992/93 

' ry 
l, I 

*** 

*** 

0,5 

Fonte F.A.:S.S. apud _·\grimmaL I98K 

(SUED, 1993). 

pes, cerca 

1980 

1985 

1990 

1995 

1996 

3 5 anos, a cit;jcultu;ra do Estado 

23 0 ""''"v'~' (entre pes novos e 

de 

22.600 .200 

22.730 83.850 

20.570 108.450 

34.860 154.000 

100 

58, l 

55,7 

71' 1 

172~ 1 

'"' J.,v 

1 

passou 

prc•du,cao), responsave1s 

166.790 

218.000 

0 

322.300 

000 

381 
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a 

novas em 

outro :u~:e;u1u, nota-se 

a 1997) 

L.L..!,VLC !0, pm;Sa!JQ{) de 1 em prodw;:ao, emjuamo 

cresceu a est a 

cresceu 

0 

pro,ju<;:'io ter aurnerttadlo icativarnente no Estado 

em re:ia~ao aos nossos pnmc:1p:a1s concorrentes 

ternpcos, uma 

0 

aumento par ou 

orc:dutividarlenospoJnal·es. 

a decada de o consumo mram" era ba:;ic:xmeo:te sob a 

qutomu no externo. tanto no mt:rcirdo mterr"' 

aumento da produ<;iio, o de consume a ltenon-se 

estioa:va-se ao me·rc,,,1o 

e 6,45% a 

uma pnJdtt<;ao 

estirnati·va do destlno 

o arh1PniA da 

Em 1965 

mllza1;1to e o 

em torno de 

0 

este 

40,8 
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se destes 0 

I 16 

100 41 91 

1965 100 4,0 88, 

1970 100 15,] 5 I 83,84 

4 ,41 

1980 21 100 77 

1985 100 

1990 " ~ '' J! ' ,) ' 

343,1 !00 " ~ 

361 100 76,20 2,0 

1993 100 256,0 68,45 l ,8 0,48 i !6,2 31 

1994 352,0 100 248,0 70,45 3,0 0,85 101,0 28,70 

995 385,0 100 70,65 111' 28,62 

1996 100 282,0 65,89 143,6 

100 70,00 '~ .::,,L 

Fontes: SL'ED (1993), ILi..., FIBGE..:: />...BE CITRUS (As;;ecia.y-Ao Brasikira Export.adore" ;,h: Citri;;os)_ 

no so ao oe;;nno se 

em A 

ca~:ms (70,68%) eram processadas peias 

o consumo e 

CfOSCO!rlQO a 
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sucos 

que este sucos 

268.7 WO,O 285.5 10\W 300.0 100,0 .307JJ 100.0 285Jl 100.0 3223 100,0 355.0 100,0 382.0 100,0 

i.9 O.Ti 2, 7 (i/J5 ZJJ 0,67 LS 0.59 :to LOS :ts O.R7 2A 0.65 2.0 0.52 

Industria 2F)J) 7Kl5 22SJJ 78.81 265J) 81U3 2-:JOJ) 71(13 2-t:"Ji X53(i '7.'"' n _,_-+- ·'-' 7 6.6-1 26!)J) '7]_2-t 270J) 7Q.U\ 

Cons.interno 563 

Fontes: lEi'\, FIBGE. SEC EX (Se'-Tctaria de ComGrcio EAi.e:rior) e /\BECTTRt 1S 

com exce<;ao 

de 

centro 

A como 

a 

antes dos 

inferior ao e de 

modernas e 

1 
Sabre este assunto ver com detalhes em SlJED 0 au1or coloca a impc!r!ilm;ia da JJC"H'"" ccon6mica 

(ir:cr'ntiYI)S e pam a do parque dtrico!a pnulis!:T 

rc,:acao -<1 das cmprcsas proccslra!!OJ'as jwnw'm:oll!c com a ""'macao c surgim::nto 
err<prcsi<ricJS modemos na industria de moagem da A autom aborda tambem 

aa 0 ~~~;~:~:~ da no setor chricola p2:ulista, ou conK: ocorreu a do 
c de SLCC atran§s da formacao dos grupos de lnteresses (Estado e iniciati"F3 nnva1:la 1 como forma de 

descnvolvimento deste sctoL 
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0 a no suco 0 

in naiura 

e 

esta po:;ic1io se encontram 

in natura. 

tornou-se uma 

nao estar sui1ei1a a um 

de 

0 

e de 2 sueo 

0 em se 

OS 

com a casca, e 

A ou como e 

no ' ' l}e 

1vlatao com e a COn1 

com 
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990 a ocorreram 

extratoras em 

~ 'j 

J j 

no 

Ern 1 

para em ou 

e 

e res1:romleram 

entrou em a 

que, nos 

e 

a 

817 

um aumento 

lanmj<is e a ampnacao 

em 

em 

suco 

sao 

cerca na 

fabrica de suco, a 

entre e 85~~ 

corn a outms 

as 

COll10 UlYl 

Sobrc a do porquc industrial dtricola rxruli!rla! U!!<);C!H, fm·n"din crcscimcnto 

M ,\_!/\ (! 996)_ T/-'; VARFS ( 1996) c SUED ( 993}. 



RA 1 

c iza~io das lnclustrias 
de Suco de Laranja 
no Estado de Sao Paulo 

ivirasso! 

C8ianduva 

Arora;;: Suc;orYir)a 

P.sc:noquoF.::;. Cufro.i& 

Bco.caou ro Cargrfl e Fruresp 

Cator<aJ,vo Citro,·Jto 

Cnlincr CiJtrore 

e Bebedouro 

[onchal 

• 5,Paulo 
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I) 

Pta 

pi!S'<l pan 

(1/ Paralisath 

Fmt.h·: IEA (In"'l;lut(' d<: FvNhnni"' _-\gf)c;(,l,l) 

mao 

Pta 

estruturar a 

1964 

1980 

! '}?'JU 

!964 

1978 

1929 

l 

1991 

custo 

no 

24 

l 6 l 

1 

76 

80 

40 

R6 

32 

' / lD 

4 

28 

10 

2 

e 

25 

25 

i 7 l 7 

21 

196 180 

77 77 

82 

an 

R6 R6 

,, 
71 l l 

1 7 \) 

4 4 

I 

29 30 

3 I 45 

5 i 5 ' 

' l / f'\ 
,} ov 

ll ll 

30 

custo 



financeiros oferecidos pelo govemo brasileiro. propostas as seguintes facilidades, 

segundo SUED (J 993) 

~'a - financiamento a curto prazo, ate 180 dias, para a n1anufatura artigos de 

exportagao e como adiantamento sobre contratos de cambio, a juros subsidiados; 

b - financiamento a medio e Iongo prazo ( 180 dias a 5 anos) para implanta<;;ao ou 

expansao industrial, capital de giro e sustenta<;;ao estoques, a juros subsidiados; 

c - Isenyao do Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Impostos sobre 

Circula<;;ao de Mercadorias (ICM) sobre o valor das mercadorias exportadas; 

d - subsidios fiscais a exportayao, ou seja, restituiyao dos valores equivalentes aos 

impostos citados no item c, num total de ate 28%, e a exclusao da base de calculo do 

lmposto de Renda (IR) do lucro auferido em exportavQes; 

e- fimmciamento agricola a juros subsidiados; 

f- incentivos fiscais para reflorestamento'"'. 

3 .. L-l~- I\ilercado lnternacional de SLCC~ 

0 Brasil e os Estados Unidos sao os dois maiores produtores mundiais de suco de 

iaranja. Na safra de 1995/96, segundo o USDA -Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (Tabela 18), a produca.o de suco concentrado de laranja dos dois paises chegou a 

1,968 milhao de toneiadas metricas, correspondendo a 88,98% da produ<;;ao mundiaL A 

prodw;;ao brasileira foi, neste periodo, de 1,055 milhao de toneladas, ou seja, 47,70% de um 

total de 2,211 miihoes de toneladas. Os Estados Unidos produziram 913,07 mil toneladas. 

Os 11,.02o/O restantes da produvao mundial de sucos couberan1 a Espanha, Mexico, Itltlia, 

Israel, Australia e outros pequenos produtores, num total estimado em cerca de 244 mil 

toneladas. As exporta9(jes brasileiras estao avaliadas em quase 80o/O (77 ,94o/o exatos) do 

suco negociado, uma vez que alguns palses importadores reexportam o suco brasileiro. 

4 Nesta obra o autor faz uma analise econometrica muito interessante dos fatores subsidios e incentivos dados 
ao set or dtricola de SLCC. Sem estes fatores, segundo o au'toL o parque citrico!a de suco de l<h'1lnja nao teria 
consolidado. Portauto fica bern daro o papal do Estado na dinllmica do setor de SLCC. 
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Tabela 18: Balan~o Mundial de Suco Com:entrado de Lanmja* 
Toneladas metricas- 65" Brix 

Paises 
t'r<l!!uyao 
Brasil 

EstUnidos 

Espanha 
MCxico 
!mila 
Israd 
AustrJJia 

Sul 

Gn§cia 

Turquia 

Outros 

Est. Unidos 

Canada 

CorCla 
Espanha 

Austrlilia 
Argcn!itlll 

Outros 

Expoffil~oo 

Brasil 

Est.Unidos 

Espanlla 
Tvfexico 

lt:ilia 

israel 

Marrocos 

Argentina 
Outrus 

Est Unidos 

Anstffiha 

Itfl!la 
Brasil 
GrCda 

Espanha 

~~rgentina 

Africa Sul 

1\Jrquia 

Israel 
Marrocos 

Outros ·r 

19911n 1 
2JH5.178_J 
u4s.ooo I 

66!495[ 
33.000 l 
14.000' 

~j:~~~ i 
29.253[ 

~~·~~~ l 
"·'"'"I 
10.351 ' 
!2.000: 

s.Jao I 
8090\ 

t?7~t0~9-:t 

263.093 \ 

203.4651 

56.140 i 
67.6781 

460121 

20.000[ 

6.975[ 

45o 1 

i4.2i6! 

LJIH08j 
!.090.000 1 

76.571 i 
39.000[ 

TOOO!' 
"'·-1 Lb.Jl!] 

2!.044. 

5J~o6/ 
414! 

7.9Do l 
'""'.1 4V.u.JD l 

1.32{1065'! 

780.129\ 

32.803/ 
?0 i !"i i 

18 ooi1l 
'l 6R? I 

w.ooo 1 

4_550 I 

7.523) 

3 0811 

10.153 i 
2.567 i 

416.262 i 
*')vfgivr<.-'1> p<rist:s p!-i)i.JHl<J!Cei 

-~"'.Pn~vi1liio. 

1992/931 

2.162.447! 

LllKOOO I 
858.678[ 

24.00() ' 

2s.ooo I 
38.475 i 
19.014 I 
-;.1 7J·) I 
-··'--I 

9.063[ 
1 '2 /l;'!Z ; 
-'-~'-"'l' i -' 

1 LROO I 
1J onn ! 
·-·· "'/ j 

s.2oo 1 
rHl.i 

!i9U!W
1
I· 

229.379 i 

231.9691 
70 . .+60 i 

66.382 i 
4L540 I 
lO.OOU i 
11.178[ 

1.008 i 
19.294 i 

1.333,6041 

l.Joo.ooo I 
'I I~., 

1 

K.~bi 

39.ooo 1 

23.000 i 
16.006 I 
'1" __,,, -- ! 
~u.JUO J 

":l' '70":1: t 

·'·25(~ l 
4.322 i 

45.774\ 
i 

953.391 ! 
iJ. AR1 I 
:2o 782 ! 
1s.ooo I 
14.071 l 

9.ooo I 
8.686 i 
9,700 j 

8.950 I 
5_53R i 
!.9!3[ 

387.378 i 

1993/94 i 1994/951 

2~204:917 -1 

1085.000 i 
894.239 i 

48_000 'j 

6s.ooo I 
30.780 i 

! 
18.000 l 

14.190! 
' 3 .J ~,~ ' 

~ ,'TJU I 
12.7781 

l JJ~OO \ 
!2500! 
(} ?fNf ) 
~--~" ' 

n.d I 
6~1.5()5! 
235.000 

141 14o I 
119.400 i 
7o.ooo I 
56.2341 

20.000 i 
214941 

3.668 i 
14.569( 

1.340,865 i 
1.050.000 l 

83.5471 

s3.ooo 1 
~-n .-~nn' 

ou.uuu l 
18.930 j 

16.614 1 

6.500! 

um[ 
4.509 i 

1 4~--~42\ 
<.6fL.,89, 

l\)06.893! 
' it111i)i ______ "7_ i 

22316 i 
!9.000 f 

' 16500 l 

15.000 \ 

l !.659 ' 
10 100 ! 

"000 i 
~- - I 
).53/S i 
4.550 I 

451.08-> i 

1995/961 

2 .. :ll1.730 l 
1.1155.000 I 

9i3.070[ 
59.000 i 
';FJ ()11.('1 I 
:~ .. \ ":.:' I 
54.6L8 j 

ISU~OD \ 
l Q -:;..;'7 1 
• -- ---~' i 

14,600 l 
13.475 I 

t2.9oo I 
n.sool 
8.400/ 

n.d i 

2~~m~ 
llL.:iol 

l23JJOO i 
7s.ooo I 
ssooo I 
jg.()l)[) l 
14.655 i 
4.000 l 

nooo I 
1.347,151 i 
1.050,000! 

92.1271 

62.000 I 
18 ('"''' \ 

;1:;~~ i 
16.614 i 
8JJOO I 

7_soo I 
' '"0 i '1' • .;..-V : 

"'"""J 1,::4 ~ 
.:Ji.!.U _j 

1.633, l8& 1 
996.009 I 

~~:~~~I 
77 nnn l 
~~;;;;;I 

i5.iitio 1 
11.300 I 

Hl.OOO I 

1996197** 

n.d 

lLd 

980.000 

57.000 
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Ficaran1 en1 segundo 1995/96 C011l 92.127 

ou de .633 consurno 

estes 

produtor exportador_ De urna produ~a-f} 

suco laranja_ 

exportayoes bastante significativas~ 

tornando o suco urn 

produtos ae exporta;,;-Oes do 0 todos 

com destaque para a 

na safht 1988/89), 

da participac~o os Estaclos 

a ser grandes de suc-o novamente_ 0 

por volta 

tendo passauo de na 

menos pais a 

( COiTlO a 5UCO 

lTnidos a ern grande 

tomou-se o setor 
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com 

desde o acordo entre Japlio e Estados {Jnidos, en;_ 

pouco a pouco as 

que (J Estadio quase 

L 0 NAFT1\ adquiriu 16~97~/Q (_193 

prodw;ao-

9 3,6 4,6 

1990/91 32,1 50,8 5,4 5,3 

i 991/92 52,2 A Q 
'>0 7 

1992/93 7~ h 
=~-.,.--- 58) 5,0 

1993/94 6, J 

61 

1996/97 19,5 0) 66,7 

ve:m se 

geadas que arrasararn a 

c:omo n eonsum1 dor SUC-0 
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ao as 

safra_ de 

que a no1ie suco 

mot;\ros silo de pn:rdu;;fio brasiieira corn aumento 

Tabda 20: 
Porto de Santos 

500 J4 i 90 2'1 

i992i93 608 325 84 l 

1 993/94 544 364 1 02 25 f)-1' ~ 
.V.J .J 

1994/95 63 1 2 I 6 l 46 ~ 

' 1 _.., 1 

1995/96 709 190 98 _030 

!X~~ l '-:J j ' LJ 10 1 ~-~ 

suco 

empresa vendedora de SLCC 

com 

as 

nas 

! (H-:}'7 

'~ -· A 
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lU lt;\J 
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tern seu consurno in n:..I!NnJ ou e para 

--,,,, 
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,, ! 090 
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mesmo ano ( que em 19R"{ 

(- j ser 

na 
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7J 
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Figura2: Fluxograma da cadeia agroindustrial de laranja no Estado de Sao Paulo. 
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-4. 

estavarn ern 

cidade Lirneira concentra o 36 casas ue 

[\,iorn:e 

se a 

as 

entre as estruturas em para 

escoan1ento~ no 

e nos principals 

de 

em sao 
encontram fundonando ou ft:chanun 
:-; Ef:.Unill-B.e que esta"'.·'a~n etn fllitcionamento_ en1 1996_ aproxinilldatnente. 450 enmref.,;:J.~ wn.lerdaUzatvJ.o fr,_ttas 

nacionais e estra.ngeiras. 
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Fazendas Jag_uar&o Ltda 680 

Citrovita IndLLtda 6 ,591 485 OJJ 

Duas Rodas lndL Ltda 7 OJ) 0.0 33 

Riofruit Ltda 9 

Rccg<E:wSA Coml. E 10 



4.- DffEREN(AS E S.IMILARIDADES ENTRE 

DA PRODU(AO CITRICOLA NO EST ADO DE SAO PAULO 

A e num 

como como urn 

uma vez a urn seus 0 suao 

tern a na sua 

a 

compoe-se de quatro segmentos que, embora e 

nem seJa nas na 

dili;rer~adasaosmo~mtemos eamo1mia como tan1oem 

Ana!JSlif as caracteri!;tic:'!s simihm" e urn a 

compreensao prc>du,92-o citricola. Os quatro segmentos basicos acima sao: o de suco de 

laranja conoentrado congelado (SLCC), nucleo mais dinfunico e voltado ao externo, ao qual 

esta intrinsecamente relacionada a hist6ria recente da paulista; b) o de suco citrico 

e;qJansao recente, principalmente para o mercado intemo e que apr·ese:nta tenderrcia 

expaasao; c) o de suco citrioo fresco, representado tanto pela laraaja destinada a suco caseiro, como 

tambem a redes de restaurantes e de fast foods e a prodm;;ao sucos a ~sta do consumidor (prontos 

para beber); d) o 

As 

de mesa caracterizado como a destinada ao consume 

denJ)mirlada "lar;:mja de chupar"). 

segmentos 

sem 

citricola podem ser visualizadas comparando-os sob a perspectiva de aspectos ba:siccJs da tecnologia, da 

aprofundamento do 

fun<:lam,ent<lis na penspec:tiva 

mercados e das politicas publicas. procurando o 

relative a citricultura paulista, quatro variaveis consideradas 

processes: a) loc:!!liza9a'o, c<Jmjposi9ii•D, densidade e 

estrutura e organiza9ao cadeias 
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desenhos e eteitos base nesses asp,ectos, busca-se ap:·es1ontar 

nao apenas os elementos que possam exjp!H::ar os distintos movimentos evolw;ao historica que 

como a 

- DISTIN(:OES RELATIVAS DA CITROS: 

em se uma urn 

im1estin1er;to, uma vez 

ummv caso, a capacidade instalada 

Neste 

ma.quinaria e terras agricultaveis, a grande rnaioria dos 

nao apenas esl;oll1er 

entre !avouras alternativas (soja, milho, feijao ou algodao, por exernplo ), como reduzir ou ampliar sua 

area cultivada em tim~ao da defini;;:ao de dado nivel de utilizas:ao de sua capacidade de produ;;:ao. 

Numa cultura perene o procedimento nao pode ser o mesrno, pois a decisao de plantio nao pode ser 

a!t:;ra<la por toda a ou seja, assume a oaracteristica intrinseca a decisi'ies 

investimento em que o recuo nao pode ser efetuado sem perdas palpaveis. 

0 plantio de urn pomar representa, nao apenas uma decisao investimento deve 

ser efetuada com toda a cautela exigida, como trata-se de uma decisao estrat<§gioa, uma vez 

co1ndicio,na o sucesso 

adequado em funvao dos objetivos do neg6cio, a composis:ao varietal condizente e a condus:ao do 

pomar exigida para os propostos. A decisao sobre esses requisitos revela-se muito difierente ern 

funviio segmento produyao citricola em que o citricu!tor se situa. As exigencias qualitativas e 

1 
Para a deste capitulo, al6n de infonnw;Oes e quahtativas extrilldas de outros estudos e de iOntes 

o:ficiais de dados secoodarios como IEA e FIBGE, forum efetuadas entrevistas com tCcnicos, comerciantes e 

industriais, abrangendo os vlliios seg:mcntos 00 citricola pmilista. 
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necessitando de tratamento adequado. 

0 

natureza 

a essa 

A qualida1ie e a prc,dutividlade 

a torr•ada 

0 

que o 

na 

clima, em fum;ao de 

(25 a 30"C) e non,es 

a laranjeira IJHJuuz frutos excelente cor e sabor em regioes dias quentes 

(JO a !5°C), 

colc:ravil.o, i:llicldi)S e acbittadcJs. Nas condi<;o·es tn)pialis o se de>emtohte 

r~r11fl0 C0fl3efVIJ-S0 mndUJ.O p0f p0UC0 tPITlnO fill ~rvnrP 0 e armazenamento. Em regioes 

sut>trc,p!C:rus o o dobro vezes 

conserva-se com tac:i!iclade. Numa mesrna vruieclade, a l~r>mio tmoici!l tern rnenos citrico e 

Vitamina C a subtropical que, alem pela mruor presenva de carotenoides amarelos e 

avennelhados, tern colorayao alaranjada mais intensa. Ternperaturas elevadas com insolaviio 

sobre o fruto causam queirnaduras na casca e depreciam o produto (MOREIRA, 1985: 14-J 5). 

detenninantes clirnaticas ao influenciarem diretamente a e o sailor 

oondicionam a escolha do local em funyao do destino a ser dado ao produto. Pomares para produyao 

de suoos, rnenos colorayao e outros da aparencia e em 

porcentagem de suco (que no rendirnento industrial) podern ser instalados em regioes de clirna 

qwo1w", enquanto que pornares frutas seriio oomo de mesa 

sucesso ern c!imas mais (Tabe!a 33). fun9iio dessas caracteristicas do fruto, a 

regiiio citricola brasileira apresenta vantagens expressivas do ponto da pmduyiio 

de suco ooncentrado, com oferta frutas com rendirnento industrial elevado, supenor a fruta 

nordestina (como Sergipe) que tende a ter rnenor teor de s6lidos soluveis. do vista 

qw'llitatPJO, apresenta linlitayoes para o LOmu vu para mesa 

Capric61-nicJ, onde a n<ec>rri 1 n~CiB de geadas niio 

deve localizar-se em regioes 

linlitante. 

89 



30-35 

20-22 1 

A loca!iza~ao 

0,80 

0,86 

llO 

76 37,8 

21 

1 14,2 0,93 

onde o 

prn1cipal zona suco corJcentr:'!do COJ:Jge:!ado do mostra-se 

perfeitan1errte e<Jm]patiivel com essa fimdidade mas nao com o de:;envolvin1ento 

grandes com pel·ce11tual elevado solidos soluveis, ainda com cor alaranjada 

palida, uma processadora que o 

SLCC representa urn produto intennediario, pois ao ser exportado, vai fonnar no mercado de destino o 

"M>nff" na industria de alimentos produtora bens finals. Sucos de diversas procedencias, pelas suas 

caracteristicas, entram na fonna~ao do sabor e aparencia exigidos pelos consumidores dos paises 

importadores, mas nessa mistura o SLCC brasileim entra em proporyiio. 

A produyao de sucos pasteurizados exige praticamente a mesma qualidade do SLCC, 

o mesmo podendo ser no tocante ao suco fresco. Neste ultimo caso, as laranjas de regioes mais 

quentes, por produzirem suco rna.10r para 

extravao redes de fast foods e nos bares e restaurantes. A limita¢o fundamental, no caso das 

extratoras de suco fresco il do consumidor, estar no tamanho, pois fiutos grandes 

podem eomplicar a opera~ao dessas nlliquinas. Alern disso, essas fiutas oriundas de pomares de clima 

quente tern uma menor " vida , depreciando o suco, conferindo-lhe o sabor de 

"laranja passada". Do ponto de vista da fabrica~ao de sucos cltricos, nao hil duvidas quanto a 

dos pornares mas para a citros de mesa, em especial 

exporta~ao, a Sudoeste de Sao abrigar nucleo de 

90 



Ent:retarrto, apenas no periodo 

processamento. 

A questao colihicla assume manen·a crescente o 

os segmentos que, no caso mesa, 

uma me(!ida fundanJenlal no aprimm·am,;nlo no 

uso de "de.nsilneti'O ou refinto:rnet;'o o BRJX, lear 

definir o uma vez que em maior essa 

nrr.itica deveria ser nh•ric,ntnrin todas as fmtas frescas colocadas no mercado, onde se obsen•a a 

verdes:). em flmerante de;~re.~pei.to aos coJLSW'lllGion:s (AMARO, 

se ffis,ere:m os mesa. 

0 segundo pomar, envulvendlo a esc:olt<a 

de porta-enxertos e copas corretas para conformarem mudas adequadas. lmporta sai1entar que essa 

defini~o corresponde a determinaviio das caracteristicas do pmduto final, uma vez que as distintas 

variedades de copas permitem utiliza.;:oes especillcas da fruta produzida. Dessa maneira, a compra da 

muda revela-se uma deoisiio estrategica e irreversivel a respeito do destino da colheita do pomar. 

outro !ado, ha aspectos relevantes no que diz respeito as propriedades das mudas adquiridas que 

conformarao desempenhos melhores ou nos pomares instalados, tais como a produtividade em 

raziio da vida e mortalidade das plantas, os custos associados a gastos com agrotoxicos em fum;ao 

da ocntaminayao com pragas e doenyas transmissiveis muda. Alem disso, ha fatores associados ao 

risco e a propria rela91io entre a copa eo porta-enxerto (OON(:AL VES, 1997b). 

de apresenta, on gem 

necessariamente nao sao os mesmos, exigindo cuidados na composiyao. As caracteristicas da fruta nao 

dependem essa razao somente da copa esoclhida, uma vez que "o a 

vw'ie<laufe,~:op!{l alter:ar;:i'Jes no seu crescimento, precocidade de epoca 

ma'twoaciro e casco e suco, teor 
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fertili,daile do p6len; composi<;ao qznmi<~a das folhas; capacidaile absorr;ao; smJ'ese e utilizcu;:ao de 

fi:Uiri<?nl'CS, /O}Cr£l/Z(;ja a sa/inftfndP" reSfSfi!ncia a SCCO C resisti!ncia e tntertlineia a m<Jle,sti<lS e 

oraf"as e res;?os,ta a produt<JS a exerce 

enxerto, as mais ev,identt:s siio quum1o ao de,serrvolviJne;'1to sistema ra,iicuklr, r.esi.vti!,nc;'a 

secae a ), 

e int,Prn2(Pcm 

produzem diferen<;as 

qualidade assume 

er,xertos e 

qu:anto a utiliza<;:ao da fiuta produzida pois, quando a preocupa<;ao com a 

ceJGtral como no caso dos mesa, os rritf>riin< 

se no desemJpenilo q1Jantitati•vo 

como a perforrnances qmtlitativats, da utiliza.;:iio urn 

sao enorrnes como o 

diz:im.ando os 1mmc<v> de entao em Sao Paulo, dos cerca 90% 

compostos da lar;anja 11zet1a como porta-enxerto, Essa ja havia substituido a Laranja Caipira, principal 

porta-emcerto nas duas decadas deste secu!o e foi arrasada gomose de 

Phytophthora, Entretanto, a li({iio niio parece ter sido aprendida e, "apesar da continua insistencia de 

pesquisadnres e extensionistas em sabre as riscos da utiliza<;iio um unico porta-enxerto, 

toda a agroindUstria citricolafoi erguida sobre um unico pe, o limao Cravo, comeqa a escorregar 

ameac;ooo pelo (P0l\1PEU JR, 1985: 266). 

A produ<;:iio de mudas citricc•las no Estado de Sao Paulo, independente destina<;:iio da 

assenta-se, de maneira preponderante, sobre o Limiio Cravo como porta-enxerto, Se a laranja suco 

o porta-enxerto urn risco elevado, nos citros para mesa agrega-se outro niio 

considerado, que refere-se aos efeitos qualitativos na colbida, Trata-se de urn contra-senso, 

embora exista urn grupo minoritario de de mesa que adequadamente esse fator, 

auferindo bons resultados em terrnos de produtividade e da qualidade da fruta, Se no que diz respeito 

aO porta-enxertO a Uffi moJcp,-i,,j no tocante as a SUflfeJTia!Dia 

da produ<;ao de suco forjou a hegemonia da variedade substituindo a variedade que era a 
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utilizarla na mesa, 

anos 60. 

nao apr·ese:nta o inoonvernt:nte pro]JlCl<lr o 

defhnr a participatyao 

a decade;ncia da utiliza<;iio 

con'Stltm uma mesa, rebatizada como 

a 

tange1imts mostm o (58%), seg11ida 

(Ta!Jela34). 

Tabela 34.- Participa~ao das Variedades de Laranjas e Tangerinas plantadas no Estado de 

Laranja 

Pera 48 "" ~4 

Natal 26 30 26 25 

14 9 23 20 

5 " 7 8 .) 

7 6 " 2 .) 

Tangerina 

Cravo 25 20 15 12 

Murcote l3 22 15 19 

Ponca 51 49 57 58 

ll 9 13 11 
Fonte; 
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Pera 

Valencia 

Natal 

Cravo 

Mexerica 

Ponca 

Murcote 

:Fllnte: 

varied;ades, uma das mais im11ortentes ret<m;-se a saz:on11lidade da 

para a ind;ustiia sucos como os citros me~ toma-se fundamental a obi:en,,ao de 

recursos en'vO!v1d:os, exigeJn 

e 

imiustrkts, excesso 

1985). Dessa toma-se im,,nrt""''" a 

precoces o 

suco. 

no entant,o, esbarra nas exc:ep<;imJais quall(!2tdes da 

Lanmjas para industria 

T T s s s s s s 

T T s s s s s s 

T T s s s s s s 

T s s s s s s T T 

Laranjas para mesa 

T s s s T T 

T s s s s T T 

T T s s s s s 
s T T T s s 

Tangerinas 

T s s s T T 

T s s s s T 

T s s s T 

T s s s s 

a 

s T 

T T 

T T 

T T 

s s 

T 
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No conJun1co 

materiais disponiveis permite oferecer '~"'m" quase o ano, em especial para os fiuticultores da 

aprimc•radlo com a incluslio 

mesa, como 

ne;;es:siuio estruturar pomares 

0 

contexto urn no tocante ao plru1tel de 

toma-se necess;irio exp•!or:ar as 

eno!Tiles vru1ta,ger1s economicas, administrando a associa;;ao cavalo-copa, com a an:iplia~t2lo do periodo 

de produyao de uma mesma copa, como na citricu:ltwra de mesa California 

mais tardios e de melhor qualidade, o citricultor utiliza porta-enx:ertos hibridos de Trifoliata (C35, 

qutmdo necessita de 

(TEOFILO, 1998 8). 

0 terceiro fator detennimmte consiste na densidade plantio, o que viatbil:iza pomares 

altamente produtivos em areas menores, intensificando o uso da terra. A citricultura paulista estruturou

se de maneira mais extensiva que a praticada em outras na<;oes, sendo que levantamento do inicio dos 

anos 70 mostrava uma densidade media de 229 plantas por hectare, onde os pequenos pomares (ate 12 

mil plantas) 276 citros por hectare, os 12 a 70 urna media e os 

grandes (rnais de 70 mil plantas) cerca de 209 p!antaslha (TEOFILO SOBRINHO, 1985:43). 

reahd!tdemostra-se muito abaixo da situayElo vigente em outras areas citrlcolas, em especial na Esprulha 

onde prevalece a estrutura de pequenas e medias propriedades que forma a base da principal nayiio 

mesa no 
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res!lltados de Mm·eira, do Instituto Agrcmcnnico do 

Estado de Sao Pm1lo (antiga Esta.;;ao Experimental de Lirnei1·a), demonstram os sigJ1ifi<:ati•vos aumentos 

ser na cornp<rraviio ape:nas as 

prc>dutiVJ.dai:!es crescem em fun<yiio aumento 

per·s1s1:e e am]Jiia-se na me:Clrd:a em 

a 

redtrzimio tambem o 

tamamho, em hec:tanes 

pode-se obter eoonon1ias escala por meio do adens:arrterrto dos pomares. 

Valencia enxertada sobre Trifoliata Liineira, 

de 1983. 

6x2 833 523 1.279 756 

6x3 555 318 973 655 

6x4 416 273 827 554 

6x5 333 188 614 426 

6x6 277 !86 599 413 
F<mte: 1T-DFILO SOBR!N1f0 (1985:50) 

A dentsid:ade de plantios 

demonstrando a c-rescente adoyao da tecnologia do adensamento. Os pomares mais novos, seja para 

laranjas ou tangerinas, ap•resentam urn numero de plantas unidac!e de area superior aos 

observados em anos passados, o que revela uma crescente intensificayiio do uso do solo (Tabela 

Urn aspecto relevante dessa ter1denc1.a, em especial no caso da tormttla1:ao de politicas inoentivo a 

prodw;:ao de citricas, esta na abertura da possibilidade de uti!iza•<iio de menos rewessivos 
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a<;iio pocleri:a c'cmtrahahnwar menores pornar,es com coll1ertilS n::truores, 

garantindo a deprecia<;ao adequada da infra-estrutura 

1 a3 anos 

4a7anos 

8 a JO anos 

anos 

prodw;ao, em especial da maquinaria 

350 

341 

238 

297 

270 

237 
Fonte: fustituto de l"J;x)nomia /igricola (IEA)o dados Jz-,.-<antados an pequooos produtores de citros (mcnos de l 0 mil plantas), em 27 municipios. 

possibilidade de dissemina<;iio de plantios adensados em pequenas propriedades pode ainda 

ser muito runpliada no caso dos pomares de citros para mesa. A confonna~;ao dominante dos plantios 

adensados compatibilizar o uso intensive milquinas nos tratos culturais com o aumento do 

numero de plantas por hectare. Tanto assim que os desenhos das glebas sao redefinidos, mantendo-se a 

Jargura entre as linihas (em 6 metros no experimento citado na Tabela 35), e dirninuir•do a distilncia 

entre as plantas dentro da linha. Essa pn'ltica revela-se factivel na producao de fiutas para 

processamento, onde a aparencia consiste num pr6ximas derttro 

cada Jinha acabrun por levar a interpenetra<;:ao plantas adultas fonnando uma distribui<;:ao em que 

apenas as mas como espayc entre as plantas. Apenas as frutas das fuces da mama voltadas 

para as mas receberirun solar adequada a aquisivao colora;;ao adequada, alem de que os galhos 

podem pnopl!Cl2tr nml:tunrs na casca e outros danos a aparencia. No caso de mesa o 

adensrunento ideal deve nao apenas reduzir o espa;;o entre as plantas como trunbem entre as linhas, 

com a planta, recebendo em todas as faces, sem a mecaniza<;iio pesada mas com uso 

equiprunentos de menor potencia, o que se mostra compativel com pequenos e me:dicJs p:omares. 



na ClliDi!:IU•CiO 

definiyaes qualitativas derivadas das varias destina<;oes da fiuta, sao realizadas prattic:ls especificas. No 

caso SUCO Clti1Cl), 

no tocante a ao:arencia 

seos 

se acentua no caso 

ser atraente. 

na exi~;encia 

mesa, 

uma cor!dlll;;ao 

co:mpativel corn esse O!liletrvo, distin§ltlirldoH;e em em gnmcies pomares 

SUCOS citliCC•S. 

na colon1<;&o, na ""''w·"'"'u e no tarnarlho 

mesa a se ccnvene em ta;nic:a fimdarnent:al de qualidadle, 

confonmru1do plru1tas mrus to mar a 

aos condiyiies dos extemos no tocante ao acesso a lurnirtosida:de. 

Para a qualidade, trumbem relevante, revela-se a construyao de quebraventos, naturais (com eucalipto, 

grevilh~ etc) on artificiais (com maiha de polietileno com 44% passagem de Essa tecnica 

procura evitar os efeitos diretos das de ventos sobre os fiutos, impelindo-os a movimentos que 

pmmovem e com outros e como a de deles. A 

melhoria qualitativa exige a utilizayao da tecnica do desbaste dos fiutos, em especial na Tangerina 

graudos, de alta qualidade, alem de evitar -se a quebra ou arquerumento ate o chao de galhos, trumbem 

prejudiciais aos e a P"''·"',. 

Outras tecnicas se baseiam no tratarnento com seguiudo as 

especificidades de cada especie quanto a essa aplicayiio que exige amplo conhecimento da atividade 

que haja suoesso. No mesmo sentid<J, u1ti!u:a-se o "rarimln", tecnica oonsiste em corte no 

tronco a passagem da elaborada, acumula arrb<Jidl'atc•s nos fiutos, conferindo-

ser obtido efe;tua:ndc>-se urn stress hidrico, ass;Jci<lrlo a 
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aduba<;iiio b<ilan•~eacla com mic:ronutrientt:s, induzindo a flon>cao hon1og<3nea na 

outro lado, a adubayao potassica conduzida netmiiiA aumentar a qualidade 

nao se nesse canJ, apemts obt:envlio de 

desejadla. Por 

no tocante it 

"ali<md•o-se o o porta-ertxeno, e o uso tecnicas como irri15a<;iio e aplicaviio 

ooncreta po:ssibilidade am1Jliar o periodo et 

resumo, a pro<dnciio 

A estrutura pro:owJva mo;ntac!a no Est:ado 

a "'"'"'"rto~o:" de sucos cit;icc;s como a 

U:cnica nao se mostra intercambiavel outras utll1za<;oes das fiutas cit1ica.s. me<lida em OS 

uma crescente 

teclmlt>gJGas es:pecifioas e diferenc:iad:'ls em relaciio a 

m<OluuRw lo:ca!i2:acii•o, ccJmp:osiy;iio e coum.:mv;m 

para os mesa, com menores exigencias adi<CiOJ1aiS para OS SUCOS 

mas ainda com ad<mt::~cc•es rel•evant<:s. A 

por 

base tecrlica, 

e sucos 

den1ais segJnentos nas 

mesmas condivoes de competitividade intemacional exigira politicas que Iovern em conta essa 

diferenciayiio, procurando desenvolve-la a contento. 

paulista, com a s1tu:ays:o de ava:ssalad•ora he?\On:toniia destina<;ao para a A 

fabrica<;ao de sucos, ca!cada numa base tecnica centrada no objetivo fundamental da produyiio de 

0 sucesso da modemizayiio segJnento mostra-se 

inque~;tiona,rel, fOJj<mdo-o competitive frente a forte e protegida agricultura norte-americana. A 

pnJdtiyi'!O de mesa, foi SUI>Ianta.da nesse pro:ces:so, vern ganhando novo impulse no 

per1odo recente, mas essa op<;ao ser sucedida exige a dissemina<;ao distint:a base tecnica, 

nao e por umverso sig~lifi<::ativo 

se os ele<nentos estruturais diferenciados desse segJnento, mais apto a pequenos e medios fiuticultores, 

diversificad<;s em tennos de mas de com ele'vad.o d<Jminio 

as tecnologias fJv'ua, em no de 

outras palavras, trata-se uticult<Jr com regem os 
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rnovimentos pa,;ot<;s genericos 

sem levar em conta suas especificidades clima, solo e planta. 

E 

A ,JitPn>nr·.? ganha expressao em termos das IO!~sticzts de 

colheita e p6s-colheita. Nesse sentld<J, pode-se os citros em dois grandes grupos: aqueles a 

serem enviados as de sucos, de 

sucos coJJcentr.adr;s ou pa:;tetnizad<;s; 

tra:nsa<;;i)es como os casos sucos e mesa, os 

eleme:nt<Js qJJali:tativ<JS como a Essa dife<enciayao eXlge 

pn1cessc•s distint<Js de e com impactos na da no tipo 

eqlJiptament:o e nas tecnicas utilizadas, sendo uma destinada a packing e outra as agroindustrias 

processadoras. 

A primeira distim;io relaciona-se a opera~io de eolheita. Na produ9ao lara:nja 

natura", especialmente de citros de mesa, os melhores fiuticultores realizam tratamento fungico de pre

coliheit:a para impedir a prolifera;;;ao de colonias de fungos na colhida. A indu9ao de floradas 

homogeneas favorece a opemviio de ocm maior produtividade operacional alem de obter-se 

fiutas em tamanho e coloravao. coleta da pessoal treinado se evitar 

choques que pmmovam avarias ou ranhrn·as. 0 proprio acondicionamento altera-se com a utiliza<;ao de 

recipie:nte:sde menor volume, os 

com cuidados no sentido 

sao tra:nsportados corn rapidez e 

nao provocar amassamento que deprecie o produto. Na lara:nja para suoos 

a preocupa<;:ao ocorre noutro sentido que cuidados devam ser observados, procura-se 

racionalizar a opera9ao obtendo o maximo de produtividade com mecaniza.;oao de varios 
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exigencia no tocante a mllo-!cle-obra nesses dois 

sistemas de colheita. Na colheita de de mesa os m~~lh•Drt!S fiuticultores investem no treinamento 

o ano. ooorre a pnlvalencm 

urn proces:;o a1:urr;ulativo 

custos cor1siste no obJetlvo fundanrental 

sen do 

suco 0 

a 

A preoc1up!a<;ilo com a qm!lilica.;:iio dos tra1ball1adlonJs niio 

co!bteita e na quant1dlade 

posis:iio de miorirl"'l"' na 

Otica do oontfatante. 0Utf0 0 U§Q de grandes 1JSS nnPrO~A•>< de transporte 

consiste numa pnitica ge1neraffi>:adla. Do ponto vista do emprego, os citros sucos apenas 

utiliz:am pm•pol·cionalm<mte menor nurr1ero 

com grzmd•es vilria!Q0~3S S21ZOJ1rus entre 

uniclade produzida como se reaiiza 

Na dacor~etitividade pa1llis1ta no cemirio internacional, em esjJec:ial 

quando se ooteja com a reaiidade uu'"'"'·u norte-ameriC211la localizada na nao se pode 

deixar de observar que os custos com salarios representam parcela importante das vantagens. "No 

comparativo de custo operacional, verificou-se as despesas com miio-de-obra e mciauintls siio 

maiores na Florida ... As explicar;Des para essas diferen<;as siio justificaveis, ja 

citJvicldtttra paulista e menos qualificada e recebe salarios menores~ 

operaciof1£1is com m<iq.uinru e eq;ui[.>an7et1tossiio maiores no Estado americana, 

a mao-de-obra !1£1 

as despesas 

uso intensivo 

irrigar;iio e (NnVES & ARRUDA, 1998 8). Essa situac;:iio mostra Ull!a realidade 

bruxos saliuios, o que no ilmago latente na wciedade e presente 

no nudeo dinilmico e modemo da agricultura, representado pela citricultura. 

houses para as fiutas de mesa e as fabricas de sucos para as demais. Os packing houses dos melhores 

fiuticultores sao estruturas 

laranja e tangerina. 

equipamentos beneficiando pessego, nectarina, goiaba 

caracteristica permite a conwlida<;iio a dessa unidade de nuc:leo 

fiuticu!tura niio apenas com urn leque de de podem nrnrln7ir dilfaJ:ll:e OS 
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moses ano, como tan1bem nlcorpc>nrr out:las que incr·em{:ntem a utiliza.yiio 

Esse polo de maneira intem;a da area agrioola das muus[!rms de suco, centradas na 

no mesa, ocorre a 

urn pnlpriedad 1es menores. essas 

a uma gnmcle estrutura 

sem 

o fom,ecimrento 

der;ee<JncmJi:as de escala polo 

oolheita. Nos packing hlnttse.s, os citros 

das ope:raQ5es anteric1res ao tratamento 

mesa sao trataclos para prolongar o periodo de senecencia 

a fiuta niio passe 

em 

reurrdando a sen(,cerrcm, 

cor. 

Alguns 

de horas entre a oolheita e o tratamento pos-colheita. 

com e 

as em carna1:las 

desverdecimento antes fiuta entrar na 

oonsiste, 

e 

calib>re e 

de 

beneficiamento, submetendo-a a tratamento em ciimaras com gases e temperatura controladas por 48 

horas, obter co!oraviio alaranjada 0 processo se~o'llinte esta na embalagem e 

acondicionamento em cfimaras de temperatura e atmosfera oontrolada ate a destina<;:iio ao mercado, 

com o trarasporte tambem re1ilizado ern condi((Oes especiais. ResSlilte-se que essa estrutura 

aprirnorada de p6s colheita mostra-se ainda incipiente na citricultura paulista, onde, em regra, prevalece 

a aplica((iio as fiutas do rnesmo tratamento aos para sucos, 

com colheita por mao-de-obra safrista em caixas de 40,8 kg, lavagern e embalage~ sem agrega.;:ao 

expressiva de valor ao produto. realidade mostra o de desenvolvirnento desse 

segrnento citricultura Estado de Sao Paulo, tal como na da fiuticultura de mesa no 

Brasil, pois packing processam para o me.rcado intemo se 

caracterizaram pelo baixo nivel tecnol6gico em sua grande maioria, apesar da existencia de packings 

teCJlijk:ad<JS e grande.s ao (POZZAN, 1996). 

A estrntura processamento dos 
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qo:anto ern terrnos so co 

simples corn adapta<;ao para teor de oleo, consistindo de extrayao, 

en:garmfarn:ent:o. AcdC)tarrdo-se uma hig~ene ad!Jquada e arrnazenarnento ern tennp,:ratura 

suco 

a polegad<lS nao entrarn na maqmna, 

sem cor1d1\:oes 

urn e 

Sao as rnesmas estruturas 

restaurantes, As redes --,,-~·r·~··-

que 

entre 2 a 4 poileg<>das, 

so co 

0 

a 

ou 

suco fre:sco na cor1tmninayao corn mi<;morg;anitsmos, razao 

os fabricarrtes, 

cont.role sanitmo, Qmrnto aos 

e 

5 

e 

padarias e restaurant<$, o problema e menos grave, desde que seja feita a fiscaliza;;ao pelos 

consumidores, Caso isso nao aconteya, serao estes prejudicados pelos problemas higiene e limpeza, 

como no caso da presenya de abelhas que levarn leveduras nas suas patas, Nao a disponibilizavao do 

m<rnual de limpeza nem controle eficaz da de fooricayao, com os nao realizando a 

higiene adequada o que odor desagradavel ao suco, bern como a demora na distribui~ao, que 

pode estragar o com o desenvolvimento rapido de micro-organis_mos, A compra de de 

qualidade inferior depreciao;;ao ao suco fucilitado pela nnem:a 

dispersao empresas pr<JdtttoJras, 

suco 

temperaturas acima de 90 procurando eliminar microorganismos, resmando-o rapidaiUente ate 2°C, 

promovendo a inativayao As enzirnas destroem a estabilidade do suco levando a formayao 

de fases, que provocarn a oxida~ao do produto, tomando o sabor inadequado, As fases seguintes do 

processo co;nsi:>teJn em e da e nos 

distribui<;;ao do pHJdtlto, norma!me:nte nas grandes redes de snperrnercados, 0 tempo vida de 
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SUCO pa5sleuliladlo e 25 a 30 Ch<~grur~do a 60 

de nitrogenio e pr6ximas de 0 °C no prc1cc:sso de embalag<om. 

em alguns cases com a utiliza<;;lio 

grande problema suco 

pasteuli~ado e a entJressafra agri<;ola, SC HU~H.Uill 

e adJC!O:tlar suco corJce:utnldo 

SUCOS jJ<<O>ti"JJ L<ifUlU> 

essa limita\;ao. 

os meses ano, se mantes o padTiio 

flrf'<P1nfP na atllal 

consumo 

varrtag,ens no tocante ao tornec;imento ho:moge11ea entre os meses ano. 

sucos co:nce:ntrad<Js mostra-se bastante diter·en<;iacta denws casos 

tratam plrurtas inclustria~s com enonnes "'"""'"" prooes:san:ento, como uma fa!J:rioa paulista 

com 25 milhOt;s uu.'\C!o, e a prc•du:~ao no 

fabricas sao toialrneote auJ:onrratizadas com pnJosssamento sem contato mauu,u, com a aten<;:alo 

a materia propiciar 0 maximo nPnArlA 

com p!ant<rs precoces e t~rrJi,. extracao do suco concentrado r<"illiza a inativa<;:ao enzin1atica e a 

separacao da po!pa por centrifuga<;:ao. Logo ap6s, o produto e submetido a processo de evapora.;ao 

retirando agua, concentrando-o para estocagem e transporte a granel ou em tambores. As frutas silo 

de pomares situados a ra!Jrica, operacionalizados com indioes crescentes 

mecsnizat;:ao e distribllidos de maneira a reduzir a ociosidade da planta industriaL 

U rna dlt<ere,ncaa~:ao irnno:rta1ntP entre os 

com o grau de au1torna~;ao das unidades fabris. 0 suco fresco representado por inumeras pequenas 

empresas, e obtido com em mao-de-obra, inclusive com baixa 

qualifica<;ao, apenas operaciona! conl:erida pelos mas nnm''"' em 

muitos casos concorre o uso mtem1o na produvao. 0 suco pasteurizado ernrpn;ga maquinas 

maiores, embora sendo im1nru-tm•t<> empregador porque vanas opera<;oes da logistica distribuicao sao 

int,eos1iv<rs em milo-de-otlra, em esrJeCJ<lll.jurutuu essa opera9ao e realizada atuam 

grandes fabrioas au1:orrlatizaclas, com no ramo de Ieite e laticiJJios. 

emprego prclporci•:m;:llrrlente 

suoo concentrado crunintha 

grandes 
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SUCOS Cltl1CCtS el1VCNe 1Prrnin"'i< p<JftUlari(JS nronrio< (00 

em associa<;oao de empresas), tanto no porto de origem (Santos) como de de:strrto (em genllna Holanda, 

imt,ortent~C centro rec!istlribtlid<x dJ3ntro 

mecaniza<;:ao com e1evaaa produtividade 

cer1ano irtternat:i011al, exatamente esses predw:ados, a;;so,cla<1os 

logiE;tica, represerttam os e!enuent~os 

!arar~a ocncentrado e conge!ado 

area 

suco 

citt·icultwu paulista na 

vomar. eles se 

in£tirstri<1, arm?sent<m£1o menores custos em vista do 

se loc:a!Jza;n apenas no custo operacional 

colheita ate 

economia lamrmho e concemrar;;c'io 

no ci?ltw~ao rilritJ,o!o ARRlJDA~ 

sao aurnentad<JS pela 

annazenarnento e escoarnento 

estrutura 

prcJdu<;;ao e, prirlcip>alrrlenlte, pelo vigor cotner·r,i"l das 

empresas lideres que constituem vigorosas tradings companies tratn:>acionamio 

produtos no exterior. 

diretarnente seus 

Outro agente rel<evante no complexo citricola esta representado pelo grande atacadista frutas 

natura". Em regra, trata-se de comerciante que atua tradicionalmente como o capital 

comercial, obtendo ganbos no diferencial de preyos de venda e de ocmpra, sem dar grande importarrcia 

a atributos de agrega9ao de valor pela qualidade. Por esse canal trru1sitarn tanto as frutas de mesa, 

como parcela das laranjas "in aos sucos caseims e sucos frescos. Muitos 

desses atacadistas funcionam como fomecedores dos supermarcados, embora nas frutas para sucos 

caseiros seja crescente o de transai;Oes diretas entre agroindustrias e as varejistas. 

Em linhas gerais os atacadistas trabalharn com alta rotatividade de estoques, armazenados ao arnbiente, 

e com a qm1lldade disponlvel produto. Para grandes clientes procuram atender algumas exigencias 

qualitativas, referentes principalmente a aspectos visuals. 

resurno, as diferencira<;i'ies entre as logisticas de colheita e p6~;-C<)Ih<oita re!,aci,Olllml-se com 
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qua~adeea~<:ctosio~~esap~eooifi,dooe. OS 

segmeotos niio apeoas sao distioltas, como a expaosao receote dos mesmos 

owuuL uma tendentcia diverg<mte a 

mesa em o1f<>r01'0A !lll base tecJ:Jica 

o mesmo ser suco e momento esses 

seg;me:oto,s, prepom::leramterrtenlte, o:rgruuza.m-1>e como estruturas mo>ntadas il ia1l!ge1m e senaelllan,~a do 

a agroindu:stria proc;essadora suco lanll~a ccmcentrallo e 

E 

0 urn apresentaodo inu:me:ras dif<lrertcas 

entre os que o compoem, bern como dentro de cooa urn deles. Nesse seotido, a hegemonia 

da grande industria de suco ooncentrado aoabou foljando uma estrutura de produyiio de materia prima 

compativel com suas necessidades, como a propria orgaoiza9ao de cada elo da cadeia de 

produ<;oao. Essa consubstancia-se na proliferaviio de entidades procuraodo orcjuestr<rr 

interesses diversos, num processo econornico camcterizado em especial oa detenninavilo 

dos preyos da !aranja em cada safra. As orgaoizavoes de das atuar 

de decisiva na obtenvao de beneficios em termos de politicas publicas, como a isenvao tributilria 

o suco exportado, pois como grandes empresas, o acesso a creditos de investimento mostra-se 

mais f:icil. qualquer forma, o predominio de poder da industria de sucos concentrados detennina o 

do setor. 

A estrutura prodm;:ao de no Estado de Sao Paulo revela a importilncia da 

processadora na moldagem do trunanho dos empreendimentos. 1995/96 0 numero medio de pes de 

em bora nao signifique desconcantraviio 

produ<;ao. De urn total 29,4 estabelecimentos com POJna;res de oerca de 18,5 
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de !avuura menor 10 detinham pes, 5,9"/o 

area colhida e produziram 5,2% do total, ou seja, uma participayiio 

1 

a 

outro 14 7 com 

a estrutura 

mas com 

21 

distributi'IOS da ayiio 

lOa 100 

100 a 500 

mais de 500 

Dos29,4 

9.669 

1144 

147 

27035 

20.778 

15 041 

colllida e 22,7% 

nos 

no 

se aqullatar OS 

71728 297. 7.348 

51.515 222.830 45 031 

31100 156.696 1565 

cerca 9,4 

destinam sua produ<;:iio para o auto-consumo (32,0% ). Do restante, a distribui.yao da 

concentra em para as agroindustrias (10,9 ou 37,1%) e para intermediaries 7 ou 

26,1%), ou seja, a fabrica<;iio de sucos citrioos ou comercio frutas "in . Da produviio 

cerca de 81 ,7% emJpre:sas de processamento agroindustria! e aos 

as 

fomeoem 

intermediilrios. Merece destaque o de que os citricultores fomecem seus prc:dutos 

o dobro do nurnero de pes em rel:1ciio ao 

seus a int<~rm.ediari<JS n·"""1
" 38). nitido, a agroindustria citrie<)la a 
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OS nas 

a aprofundar a disparidade produtividade e de 417 fiutos 

os fornec:edrJres ag~·oirldustria e 338 fiutos nos ocorre 

225 

39 

l 

54.185 

29.638 

1.525 

558.892 11 

constituiram suas plantas industriais, acabam estimulando a concentravao da area de 

Ocorrem economias de escala derrva,ja~ dos custos op•eracic>mlits 

em terrnos unitaritos, a 

essa razao, comumente na 

compra po;mar; em as in£i~is;>ri~ES estao mats onJIJe,I1Sf;rs a dar 

oreferi?nc;ia a aqr,risi(:iio de non~anes m·aiores. vista 

uw'veJ"iZ<7£;GfO contra a mosca das frutas, de coi'he,rta de jiscalizaqiio e 

(AMARO, 1984) que na 1995, muiitasoessasdes;pe:saspassassem a ser 

men or 

custos 
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a mesa, uma 

fonna de aqttilitar a estrutura do segmento de citros de mesa consiste em avaliar a estrutura de 

ano 

encaminJl!ada a agrc>ind1Jstria ao consumo mesa 

! 992 mostram 

mr~et 199619). 5,5 

tempmmm3s tangerinas, a esm1tgadc,ra mfnona 

com 10 hectan~s qmmtidadle pro(luz&c!a concentra-se nos 

al (49,6%), embora estes rep>res.entem apenas 

caso laranja, os pomares maion~s partioiJJa<;iio de 

menor rel>evatnc:;a (Tabela 39). estrutura paulista produyao tangerinas mostra-se 1mem:arrtente 

dife,rencia(!a em retayao 

menos de 10 

10 a 100 

lOOa 200 

mais de200 

5.!78 

274 

13 

5 

larrurljas, o 

291898 

501.792 

146.618 

72.026 

8.177 56 

1U67 18!3 

2.571 11278 

1069 !4.405 

pomares de tangerinas (57,6%), 

estabelecimentos (43,4%) mantem p11anta<;{5es 

para consumo proprio. Com 1sso, apenas 2,3 mil 

Outro aspecto 

fundamental esta no fato que 751,8 milhoes fiutos (74,2%) sao vendidos a intennediarios, 

!65,9 milttoes sao corr1prados agrcJind1Jstrias (16,4%) 40). a 

pn>va]lencia dos atacadistas na cmnerci:'!llza.;~io dessa fiuta, o 0 
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processo 

praticadas esses agentes do comercial. Destaque-se, tambem, a agroindustria 

tangerinas, atua no mesmo ser1tid.o 

seus fmn~ceelonBs n~vela-;;e o 

Fonte: Funda9lo Institulo de Brasileiro de Goograiia e Estatistica (FH30F.) - C enso Ag;qxx:uario de 1995 _ 

linhas gerais as cru·acteristicas dos citricultores revelam a enorme c~;cn~''""o do 

complexo citricola. Numa realid<rde em que os seguimes apresentam estruturas muito 

concentradas, o poder de barganha dos produtores de materia deve ser alavancado por meio de 

organizru;5es que sustentem seus interesses frente os oligopsonios a quem verld<;m suas fiutas. Outra 

de que as agroindustrias de sucos citricos, operando na 

de cor1creti;car•~m economias de escala, acabam privi!egiando os prc>priiet211ic's de pomares ~o;n"'" em 

cuja estrutura se com a prodUi;iio 
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t:nms:aci<)nam seus prc>dutos OS 

mantem reduzida ou quase 0 desenho dessa pnitica 

mcompativel com urn seg;me:nto currtpetitiviclade se na diferenc:iay1io 

0 suco 

cortcerttmcao industrial numa situta<;iio em que as 50o/0 

produzem 75% da quantidade resume-sea empresas, (Tabela 41 ). evolu<;:ao 

ocomeyo anos 70 mostra 

decooaquwdoosinve&imerrtos n 

apn;sentam uma tender1cia se mantem nos anos 80, reverte-se nos anos mas 

ma.ntcmd.o grau supenor ao ve:rifi1:adlo nos Estad(JS L'm,,v, 

& AMARO, 1994 60). resumo, a ina'rlslria de suco laranja no Est.CJdo de Silo 

encontra-se em condiyoes de oligopolio co,mp.etit.ivo. Apresenta elevaoo grau de concentrayiio 

capacioode instalada, as empresas siio imerdepcndentes e em mi1ner·o reduzido e niio 

-0 suco 

vantagens frente a conc<Jmentes j?ot.en<:iais" (MAIA, 1996 50) 

41 -Indicadores de concentnu;ao da 

Congelado, Estado de Sao Pa11lo, 1975 a 1994. 

4 maiores (%) 86,83 

Empresas com 75% prod. 3 

de 0,2510 

Numero de 7 

51,50 

71,56 

5 

0,1753 

9 

Suco de 

89,64 90,21 

3 " -' 

0,2482 0,2539 

11 12 

diferenfa 

81,31 

4 

0,1473 
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alargamento do mercado intemo no decada de 90, tendencia essa se reverte a de 

1995. taxa crescimento S1JCO t1P1VP-.''P a 

como.· 0 inverno em e a casos 

a 0 emais a 

se se aventuraram a entrar 

no a 

entrave, ao crescimento como a sua et 

234). 

em ramo com plru1tas ind;ustriais pr6pria.s, como a 

oet,~ve em 1996 metade mercado. ou sucos 

cor1centr:adcls com empresas ramo necessidade de uma estrutura de di!>tribuir;cio 

com atuam na latlcinios como a Pwma•lal, 

Danone, Nestle e Santista Alimentos, entre outras, tenham vantagens competitivas na comercializar;ao 

do suco de laranja pasteurizado, a exemplo que ocorre no exterior. 0 apro;veilaJJ~e11/o redes 

distribuir;ao dos laticinic•s em outros produtos e a menor necessidade de investimentos rm1tn'huPm 

menor neceo;sicku;fe 

ao jato de possuir·em ciinzarct> 

1998 235). 

e tecnologia amnm·iacla a essa finalidade" (KALATZIS et al, 

A anruise padriio de oompeti91io entre os segmentos produtores sucos citricos mostra 

no suco concentrado, as posiyi)es competitivas estiio baseadas no custo/qualidade, num 

produto llo1mc•ge:neo inserido no oomercio intemacional. Processo distinto apresenta o se~!,lll~ent.o de 

suco pasteurizado, onde a estrutura logistica confonna a base do padriio de competitividade, derivada 

da redu91io de eustos em funyiio da couapl•ementari<~da·de do sist<~ma distribui<;ao ja utrl:tzadlo pelas 

mesmas empresas se timiltandlo 

ao mercado int<~mrJ, sur gem po;;sibilidadilS inser·yao no men;ado intemac:ion:ll, existinrio pr·ojei:o de 



PrnlClJ=>IDS furores 

Competitivos 

Pnxiuto e men:ado 

Alta cooc:entr;J<;:ao, 

eoonomia de escala e de 

escopo, barreiras a 
eutrada, integra~o 

vertical 

Quali<lade, marca e 

acesso a canais de 

distribui~o 

Pseudo diiiBreJlCi!t~•), 

entrega, mercado 

naciooal 

Alta coocemra<;jio, 

eoonomia de esca!a e 

escopo, barreiras a 
entrada, integra~o 

vertical 

ineficiencia das 

economias de 

Fonte: KAL.ATZIS.::tal. (1998: 238). 

Firralizarrdo a analise dos agentes fundamentais do complexo citricola, que se considerar o 

atacadista de citricas "in nar'uni'' rata-;;e de estrutura dispersa quando co:tej!tdo com as 

agmindustrias processadoras suco ccncentrado e de suco pa;;tetui2:ado, mas significa!ivamente mais 

concentrada em compara<;ao com os citricultores, em "'!l'"'""' em rel:~viio ao seu publico torne:ceclor, os 

peC!UeJnOS e medios pfCldutones No Entrep<)sto Temoinal Cornpa:ohia de Entr·epostos e 

Annazens Gerais Estado de Sao (CEP~cGJESl~) no ano de 1997, cerca 

38 operavam somente com 

126 pennissionll:rios 

traballhavrum com fiutas c>it,rir,,< 

alemde volume transctCICm<tdo de citros, os 5 maiores permiissiomiritJS t~·an:saciorll!vam 

31% per·cer1tual esse atingiria 3 8% se cor1sit:!erad~1s as sao vendidas por 

essas empresas aos supennercados, mas nao passam pelo entreposto_ A relaviio meramente 

me:rca:ntll em ao 
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ao pleno desenvolvimento da imensa potencialidade dessa atividade no Frequentemente surgem 

ou mesmo 

que se trata em conta a 

fiutas frescas. estruturas de;;envolveram-se a 

Arr1eric;a Central e r~."l.~ tonmndo-.se d•ornitnar1tes no contexto murtdial ( GO!NC:AL et 

al, e na verdade, o chilena no seu mclvirneJnto CXJ)Ortadlor 

nnAMt essa estrutura niio existe {rutic1fltz.wa, embora encontre-se """"ill?•, 

nos cosos exitosos im·pn·?in inlertzac'ional como o a U!Ja 

Fnmc1sco e entrelat1to, mostra-se 

im·en1a<:ionais. jf!naa niio se encontram no OS equ'ioamer1tos de 

em f<wmrw as cestas mais 

Sem essq logistica a 

em custo e qualidade, ou ni'io se mostra COi'IIP•?Iit.iva 

(GON(:AL VES & SOUZA, 1998 57). 

No seu conjunto, essas diferenciay5es nos varios elos e segrnentos do complexo 

citricola condicionam interesses conflitantes acabam condicionando a organiza<;iio das cadeias de 

produ<;iio. As diferen<;as numa situay5es os atores acabam concebendo 

expectativas e estrategias dispares, como ser verificado nas constantes divisoes e re!tgrup;amenltos 

de de representaviio. Analisando apenas ilngulo da evoluviio entidades de 

representayiio, a primeira conc!usiio seria de que apesar de diversas divergencias existentes, haveria 

uma agenda de comum, s~a entre os produtores de pnma, no contexto das 

industrias processadoras, ou ainda entre os comerciantes de fiutas citricas. Entretanto, o co1np!exo 

citricola apresenta uma particularidade sua sobrevivencia esta ameayada por 

problemas fltossanitarios com capacidade devastadora de destruiyiio, se deixados sem quaiquer 

furtvito disso, a da !uta outras reivindica<;i'ies, ba convergencia de e 

esforyos na defesa setorial, com impulsionarnento do progresso tecJrriC<J. 
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Analmu1do as entidades a 

Associayao ratmM-<> de Citricultores (ASSOCITRUS) no ano de 1974, que congregava apenas os 

ter a uma A era 

como de:conenc;ta SUCOS citie<JS varias na;;:oes 

entidade, Dessa acuay<:tu nasceram a evoluviio contrato com 

antecip2t9iio a o contrato 

1986/87, como inslrun1ento os im<:nS<JS C(nillitos entre citricuiltores e 

ser derrot11do nas elci1;oes inte1mas 

AratrliqlJaca e Beb:edouro_ nova 

a AsS:OCl11yliO 

assoc1adtJs nas novas regioes citticctlas 

entidade era sobre a pollitic:a 

inrlr"tn;1i< (VIEIRA & 

ASSOCITRUS em relayao as entidad<Bs das emrJresas 

1997), Entt'etanto, as atua•Qiles omrco eotre as 

duas entidades, !evaodo ao surgimento de grupos de citlicultores descontentes que, em 1996, fundararn 

a Associaylio dos Citricultores se 

revollando contra suas proprias em•idtule·s (AS'SOCITRUS e ACIESP), cu/palulo-as por niio 

conseguirem re:su/,t£mfos 

CADE (Conselho 

o setor_ 0 deoccorJtehrtan7ento foi o resolu,~iio do 

Defesa Econ6mica) 

suas as;;ocia<;aes 

rep:resenta<;il.o dos citr1cc!ltores cougregam urna parcela reduzida dos produtores, 

voJ.ta<Jas furtdamentat!mente para as rela<;oes com a agroindustria processadora, 

As entidades 

desde logo 

excluindo a produ<;iio de citros de mesa_ M<JSmto entre os citiicu!ltores sucos a 

representatividade niio se mostra e!evada, pois "nessars associa<;:oes administradas pelos nrrinr;;n, 

as.•;ociaabs ativos e muito em relar;:iio ao mi;net·n 

Estado, pa,rth:ip,a<;:<'io, as associa<;:oes ti!m dispendido de seu 

no de COI1scien•tiz:1<;:i!o Cltl"lCitftc>r (JiUGJ1tO a Ulliiio 
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de oportunidades neg6cios no m(orcado externo. 

ent1dac!e em com as enmreS<IS "'i"rmrl!n 

mas 

ou o mercz~o 

memento em a Rodada Uruguay do Trade 

inci11un1e a prc•te<;:iio norte-americana ao suoo dos pmduti)res interne, ou 

estrategia repn;sentou a globriliza;;:ao 

sucos dt1rirc" con;;entra,dos 

Est<tdos u m!Jv>, passan<lo a 

oom partici})al(iio p·vnt'P«:iv~ oa cap.acidlade 

urn 

exatesuente no 

(GATT) manteve 

i~n.nnrln trlXa•:;ao a 

empre;x;s nos 

As organizavoes do complexo citrioola revelesu de nitida o poder diferenciado entre os 

segmentos, uma vez que, do ponto de vista efetivo de orquestrar interesses visando articular junto ao 

Esrtado a adoyao de medidas os favore<;a, apenas as grandes empre;x;s exportadoras de 

montaram uma organizavao ete.tiv·e e suas posi\(Oes dao o tom das propostas setoriais, nonnalmente 

orientadas para o de seus negocios, o exterior. As organiza\(Oes dos produtores de 

materia prima que, alcan<;ado algum destaque nos anos 80 tiveram forya para estrutura< o 

contrato padrao numa fase de expansao e consolidas-ao do de em poder 

de pressao pelas fragmenta\(Oes e divisoes intemas ooorridas nos anos 90. Em outros tennos, o poder 

das grandes sem forva eontra-restante de 

contesta-lo. 

grrunde forya alternativa no me:re<~tdo mtemotambem provem com 

o prosperar dos neg6cios de sueos pasteurizados, com empresas que, Pmhn'·" nao organizadac em 

entlda,jesespecificas, na verdade essa nova atrVId.ade se COl1Stitui em numa estrutura 
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ex]Jansao recente 

estnttegias e imp:edir conflitos e 

mecl!da em na 

ganmte urn forlale<~imentc 

0 nova 

sua de poder 

Essa realidade ainda tern passado despercebida na 

seg~nenito, a 

tanto verrllc!lf a nndnr~ 

no 

men:ado coniJnna apentas uma 

colocao;:lio da mat•eria 

panorama de poder 

mas na base re§~Ortal rrlon•JcultO!·a as ne~~oc:iaci)es, 

a 

0 

brugrulha nao se 

prcrporo;:aio ao mercaldo mt<Jffi1), os citros na;tuni' nao apresentrum grande 

havendo urna orquestrando po!iticas de de;;envo!lvirne11to 

do seg~mento. Essa apatia pode ser notada desde os citricultores para mesa que simplesmente n1i.o 

voz nos foruns de os agentes domirumtes nessa cadeia os atru:adistas de frutas 

citricas. Isso pode ser verificado no papel figurativo da Associacllo Profissional do Comercio 

(ATACITRUS), surgida 1982, comerciantes de 

atuou me ados 1988 e a dessa reduziudo suas atividades, em razlio dos 

GSS(ICiat,:iio'' (MAIA, 

1996 83) 

frutas de mesa no Brasil, na qual inserem-se os citros. As experiencias exitosas de constmyao de 

estmturas competitivas de produ<;:lio mesa, seja no Brasil ou no mostraiO a 

presenya neoessaria Estado e da organizao;:ao orquestradora de interesses. No csso brasileiro, o 

sucesso da uvas finas Vale Sao esta calcado na am;acao 
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co;Gce:biclo como 

entidade corporatista orquestradora dos interesses em perfeita simbiose com o Estado. A despeito de 

nao representar uma org;ani:~a<;:iio ti:J,rm;!l, a atu<t~o em 

esse mesa as 

gran des lra<iin;:z:s c.om,oarlies nao se mostraram do;mirmntes, ou 0 

simbiiJtlca com grupos ori>rad<Js interesses na com:epV<'iO e exe<:uvilo 

Ficando somente nos exemp!os da prodw;:ao citricola, onde organizay(les sao ativas e 

!illluerttes nas trru1sayne:s, P<JC!e:-se os casos de eda 

pnJdz.tto;"es e o Br;<cmd e sao na maioria 

e em,IJaftYn enwactaao 

Os prer;os estabelecidos com e penolidades em fonr;iio vendas e peifonnance de 

cada empresa. Na Africa do Sui, as operar;oes estiio centralizadas no South African Citrus Marketing 

Board e na Citrus E>::change, responsaveis por toda a comercializar;iio extema. 0 Board e composto 

de e definem as politicas a serem 

Balsa (Exchange)" (A.1\1ARO, 1984 18). 

Os exemplos estrutura orquestra<;:ao de interesses nas citJiCttlturas israelense ( uma 

mais importantes no contexto muncllal a despeito das condi9oes naturais desfavoriweis) e su!-afucana 

mostram a importancia intervenyao estatal na coJ1SC>lida<;:ilo desse processo. Alias na agroindustria de 

sucos citJI1C(JS no Brasil a presen<;:a do Estado fundamental na orquestra~o de interesses que, 

reduzindo os conflitos, a trilha para o desenvolvimento desse segmento . No inicio da decada de 

70 organizado o Comite de Citros da Carteira de Comercio Exterior 

adrni11islrar tres 

intiu~>trias; entre as imilis.tricts grandes e as intlitstritJS pequenas e entre as 

Mesmo u.'~"'"' era posswel de,cis,fies por consenso, a 
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CACEX avenas hon11ok~m;a" (MAIA, 

as medidas 

Errtmtanto, essa cmnoJma<;i\o 

ace11tnados, Atnlalm>ente, com o desennJiar 

em 

e a reti:radla 

com 

enfraquecidos, outro !ado, a grande industria de sucos 

e agroindustriais, bern como 

e no 

os se mostram 

urn os 

e 

alavancagem de sua insen;:ao dando asas a estrategias globalizadoras 

na busca 

suas estruturas 

sucos 

lati.cinios assume uma 

ele,mento novo, dis~1ers:o, esta rep,res,ent<ido 

lid<~rar19a no mercado, em furt<;:ao do que propria com;iste num e 

ee<Jniimtco mL>uJc~>u, co:mpati"vel com a forva das agroindustrias 

as demais representay(ies, e!as 

transformayao do comp!exo citricola, 

meras expectadoras e 

sucos concentrados, '<u,<Un,v 

nesse de 

4.4 - DESIGUALDADE NA CONCEP(:AO DE POLITICAS PUBUCAS: movimentos 

distintos resnlt:mtes do desenho de interven~io govemamentat 

A discussao das poiliti<;as pub!icas para o co1mp!exo citrico!a apresenta a necessidade de se lhgir do 

desenho analitico cl<issico dos estndos do genero, centrados quase que exc!usivamente na interven~;ao 

govemarnental por de o acesso a e 

outros incentives, mas numa visao restrita a transforma.yao "dentro da porteira, consolidaviio do 

complexo citricola, com ocorre com o f!orestal, corresponde fundamentalmente a 

resultado da politica da agroindustrializa~;ao, No oonjunto, tal como os demais segmentos da 

agricultura brasileira, beneficiou-se politicas govemamentais metadedos anos 60 em 

importante diante que sustentaram nao apenas a modemizayao da produvao agropecuilria, Mas 
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Brasil disso, a partH~ulancla!:le da atua.yao do Estado na sustentacao do complexo citricola 

conju.ga outras vertentes po!iti<:as, scm as a propria e?astencra setor est;Jria cornprometidla. 

A vertente 

Nessa politica agnoinrlust.rial 0 

suco 

laracnJa con,centradlo congelado (SLCC) eXJ)ortaviio. A amilise dos basioos 

agroindustria de SLCC nos anos 70 e 80 demonstram essa perspectiva pois, na safra 1972/73 foram 

kg vollurr;e este cresceu 9, 0 vezes e slcan1;ou 

l 12, o milt;oes 

2,4 vezes 

cai:xas em anos 

atm!SJf 266,7 milttoes 

saindo de 

carxas em 1989/90. 

mil toneladas em 

380,3 toneladas em 1979/80. No mesmo ritmo da 

a taxas menores, aurner1tarJdo 

crescem em 

e amner1ta11do 8,6 vezes para aklmvar 

as vendas externas de SLCC 

multiplicam-se por 2,5 vezes na decada de 80 para totalizaram 959,3 mil toneladas em 1989/90 (MAlA, 

1996). 

nos anos 70 e 80 mostra o aumento dessa 

producao oom os movimentos de exportacao, mas esse processo representa muito mais que isso pois, 

na verdade, ooJJJ:orrrta-i;e Ullla estrutura na governa119a inequivoca do capital 

agroindustrial. Nesse processo organiza-se a grande industria como elemento determinante da dinfunica 

setorial, o Estado como agente mobilizador de recursos e da 

insen;ao extema. Estadlo exerceu urn papel estrategico na intermedia<yilo dos cont1itos, tanto entre os 

elos fundamentais da caclem de produvao de 

agroindustriais em !uta aberta pela lideranca. Essa internaiizavao da agroindustria representa urn salto 

Neste item, as colocay5es centrals estao baseadas no pioneiro c brilhante estudo de BELIK (1992) que desvelou a existfulcia 

de uma politica organizada de desenvolvimento agroindustrial no Brasil no periodo a 1964. N.~o M como entender o 

avanyo da produyao em larga escalade suco <1e lamnja ooncentrado oongelado (SLCC) sem ater-se a essa bem como 

dcla tambem deriva, em grande medida, a reahdade dos demais segmentos do citrlcola, deixados a ma:rgem do 

processo como e o caso dos cltros de mesa. 
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quatl!taltlVO ~pn,tr 2 l no des.emcolvirmmto unt:sm:n o, 

anos 50, "as tarefas 

como 

ffilbr;ica"J o um setor novo, aJQ't1Vt•cutlria mas detttro 

e a mcmtifatUF'a ou no serttiulo carreme, a ith1itt>ir;la setor 

Em outms t~Crmr" ser 

a no 

Desenvolvimento (PED) Govemo Costa e Silva, na segunda metade dos anos ao mesmo terr!PO 

em organi;wu-se o Sist;~ma Na;:ional de (SNCR). Nesse mo1mento 

ver a a£roin~f1istria at;,sru;tS como um esta;;;io colr'!Car a estratef!,ia 

af(;roind!isl.riarliz,af•!io no centro um antbick>so tm>rrr·an.ro 

imp'Ol'I<Jfi'l<?S e 

70como 

est'ralegJ'a toma-se mais sol'iente em me.adlts 

De.,;en;•o!VJ'mertto (l! PND), quando IJ(Jj~ca-se a visluml>rar o 

como um grande de alimentos e mn•thin<primas selni-ektbc•rada:<" \':>.c.Lu~, 

1992:8). Articulada nesse processo, avanva a capacidade da agroindustria de SLCC paulista 

que, em 1970 detinha 76 extratoras instaladas, mas cresce 6,7 vezes para alcan<;:ar 512 extratoras em 

1980. Esse movimento persiste na decada que a taxas men ores, com o de 

1,6 vezes, totalizando 817 extratoras em 1990 (MAlA, 1996). Trata-se expansao consistente no 

e no tempo, com os investimentos realizados com base no n PND, elemento politica 

anticiclica dos anos 70. 

A relavao desenvolvimento agroindustria 

ser caracterizada cotejando sua evoluvao com o financiamento govemamental 

agroindustria, do para Agricultura e Industria (FUNAGRl), 

base do momento dessa politica no Brasil, e que evolui em duas fases bern nitidas. "Na 

r;rilneira, entre 1969-77 hit uma crescimento extrac>rdinario 

pouco mats de oito anos silo m11•ltij;/ic:auk:ls 

dos recursos colocados a dio:posit;,iio 

13 vezes, sur>latttmldo inclus,!ve, 

comoum 

em 

nri;•nrincrescimemo 
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entiio firn?ar como o principal f'm1£to li<JVeTJU1m<?ni•C~I de 

}977 ~ OS .>1-WCfW come·c;am a se reLfuz,lrem termos 

70, emt1ora cadent<;s, os 

a posten1or a 1 

mas uma na recursos. e uma 

RJNAGRJ em sul1fuu£it1se a emer[-~en'Cia outros fundos e 

outros agentes, ou me·smo Banco C<mtral. om·em do 

ap<>iatiaS em exl<mu.>s. Jl<?ssam a atetltkr 

aProin£fz!stri.a com deJwarxdtlS multo pa.r/i(;ulare'S e 

recursos. neste nPrindn se lorna evz£iente o tormalo Ct'Jrnora,tista 

esta fragmentae 

(BELIK, 1992 141-142). 

"""'"II" as po!itic<iS e•cor!onlicltS da metade dos anos 60 em diante ori,ent<ivam-;;e de fonna 

a internalizavao plena padrao desenvolvido na 2• Revoluyiio ao qual num 

como havia se realiz11do no processo pioneiJ·o dos Estad11s umu•Y> 

a agroindustria processadora representa a importante bens de consumo 

im;dJ<mdlo o processo por todos os rincoes da nayiio. Nesse sentido, pam o processo de mdustrializatyao 

brasileiro, se o Plano de Metas foi decisivo, o II PNTI fundamentaL Exatamente no seu contexto e 

SLCC, 

se mantiveram nesse periodo sem dissidencias e participando ativamente das gestoes governamentais. 

Initer,ess:ante notar os fundos se fragmentam nos anos isso tambem 

ocorre com as prodw;ao, em especial pelo !ado das entidades agroindustriais. 
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0 relJ>ci<Jnam<~nto entre o desenh:o poli1ticas puhlicas e o do 

comp!exo citricola, privilegiando o segmento produtor de SLCC, ganha forma definitiva nesse periodo 

essa politica agroinclustrial, como a 

elevaclos montantes contratos 

Desenv<lh~rrtento Eco1nomi.co e 

l bilhoes ( val•Jres ao carr1bio 

(Bl\IDES) no periodo 

oom sub:sidi!lS 

1992: Esses montantes tomanl 

agroindustria processadora, beneficia:ram-se 

sobre o prirrcip>al 

nao apenas a grande agropecuaria, mas tambem a 

amplos subsidies na estruturayao de suas modemas 

citricurtura paulista tern 

convivido, desde sua origem, com o fantasma possibilidade de dizima<;ao 

em funyao ataque pragas e doenyas de efeitos sobre a pn>dtt<;a•o. A doen<;a 

denominada Tristeza dos Citros, ao infesta:r os poma:res paulistas nos anos 40, praticamente destruiu as 

plantay5es, levando a deslrui<;ao milho<~s entao existentes. 

substitui9ao do porta-enxerto La:ranja Azeda pelo Limao Cravo, este tolerante ao virus causador do 

mal, propiciou a recupera<;ao da atividade. No dos anos 50 foi conslatada a doen<;a bacteriana 

denominada Cancro Citrico no Oeste do Estado de Sao Paulo, que levou a cria<;ao de serviyo visando 

sua erradica<;ao com os focos no tPrntl'.rio patllisl:a Ov!:CIRICCICill 

1980). Pa:ra tal fun organizou-se a Campanha Nacional de Erradica.;ao do Citrico (CANECC), 

que ensejava as a¢es de combate a doenya. Ainda continuando no trabalho de os focos do 

cancra citrico, mais recentemente foram constatadas mais duas molestias primeiro o Declinio 

dos depois a Clorose Variegada Citros (CVC). Dessa permanentemente 

sobre a citricultura paulista o fantasma da disseminayao incontrolada de doenyas que podem destruir a 

produyao fimdanlental. 

na erradica<;ao cancro plru1tioem de 
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pornanos eJTad!Jcados no regioes eitJicc:las como 

lideres, pois o Sudoeste apresentava a limitac;iio da presenc;a da Tristeza. A convergencia de interesses 

nom 

preoctJPaviio com o De,clinio dos 

0 

a atuar momento pa:ssou 

SC!JUflGO momento assumllf 

;n~.~mnrQ att1alrne11te a crescente 

uma vezvem chamadlo a atuar 

como seu notiPr policiatl, detenintnaJ1do no doen9as, inclnsi'"" 

estandlo em estruturaviio uma revisiio cornpleta nom1as de mudas, adotando urn 

modelo de a semelhanva do existente na Espanha, aumentar a do cor;tro!e 

sobre a d!s;;emina•;:ao 

a oomo 

ponto nevralgioo e tarefa predp11a e Estado. exp<>rien;;ia da privatiZltvao da 

operatci<m!idizaviio do combate ao cancro citrico demonstra a dessa opvao, como demonstra 

a pro!iferayao dos focos da doenc;a nos pomares paulistas. Trata-se em ultima instfmcia da delegavao do 

poder de vigilancia que pode ser exercido de urn agente privado produr;iio sobre outro, bern 

como acaba por se circunscrever a regioes deterrninadas. Como o trilnsito de produtos mostra-se quase 

incontrolado a fragididade da eslrutura defesa agricultura no em sequer ha norma 

nacional com unidades da federa<;ao limdtrofes praticando politicas fitossanitilrias distintas como Sao 

e no cancro citrico, a situar;ao mostra-se pn1blemt:itica. 

Por outro !ado, a crescente importa9ao frescas outras procedencias como as 

clementinas urugua!as e as ba!anas, em se tratando de material vivo consumido em todo 

territ6rio paulista e nao existindo controle adequado desse fluxo, pode ser fonte de introduvao 

de novos problemas fitossanitilrios. Se nao bastassem esses argumentos de ordem agron6mica em 

da presem;:a estatal nessa questao nevralgica, ha se considerar que as fitossanitilrias 

constituem crescentemente uma das principals limita<;oes as transa<;oes de produtos 

em especial dos comercializados "in naluni' 
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A te1rceira vertente nas o esta na 

gern4Yio e tecnologia. A contribuiyao da pesquisa agropecuaria publica foi fundamental 

o com 

como: troca a 

produtiivas e menos suscepdv<lis a mc•les1:ias, ele,mn,Jn a oroduti:vid::~de. 

com de;;ta(JUe pre-1mum:;;a;;:Jl.o e 

pat6genos definindlo testes sen controle, estutdos 

a producil:o !i<ea, etc. e outras 

tec:no]logias desenvolv:idas mostram uma 

avaliayao economica desses investimentos, 

PH)dtttiv:idatde da aplica;;:iio de recursos publicos, pois na 

taxa de retorno variou de 18,33% a 27,61% ... Essa e 

e, 53). 

pesquisa agropecuaria brasileira que esta consubstanciada no Centro de Citriculrura Sylv:io Moreira, 

ligado ao Instiruto Agronomico e localizado em Cordeir6polis (SP), como urn oentro exoelencia em 

nivel intemacional. Para a estruturaciio e manutenciio dessa unidade de pesquisa convergiu a aplicaciio 

de recursos publicos, mas com inversiio de montantes significativos aportes privados, obltendo como 

resposta uma continua evoluvao da base tecnica da produyiio de citrinas. Nesse sentido, aspecto 

que chama a atetu;:ao no eontexto desse setor o grande capital e hegemonico, e 

independente das de do eomplexo agroindustrial citricola, existe uma 

cor.rsci<§nCJia elora necessidade de investir em tecnologia como 

dim7mi:'itnosetoriar' (GON<;:AL YES, 1990 25). 

Na gera<;iio e difusao de tecnologias para o compiexo citricola, o exito aruavao na 

consolidavao da base tecnica da produc;iio nacional, intemalizando urn nucleo endogeno de pesquisa de 

mvejavel competencia, e'lc~dencia a possibilidade de se incrementar esse suporte, investindo recursos na 

complementavao dessa aruaviio ampliando-a para os citros de mesa. invers5es privadas dando 

suporte ao avan<;o nas tecnicas exigidas a produc;iio de sucos e, como niio ocorre na de 
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interesses C()!np,ativ'ei com a almranc:age:m 

a presen~ estatal na alavancagem dessa atua~;ao se mostra imprescindiveL Nesse campo, dada a 

estrutura omnp<:tertciaj{n,;;;tabeler:ida, os oustos adic:iomris 

uuan:a venente 

come:n:ial A expa:nsao 

Iongo period•J, 

sustentar o eq11illtJno 

outro nao 

balanva 

na po]liti~:a 

corrcer1trado, se urn lado resporrde a 

pratioados no men:ado internaciooal urn 

divisas cansllJiais para 

paganstmtc>S, em esp<x:ial a crise da extemano dos 

anos 70. Os subsidios as exportavoes brasileiras 

ti sc:ars ou nos 

em em 1977 e em 

oaso a politioa comercial sustental(ao 

agroindustria SLCC para exportavao atua inclusive nas relavoes int<Jrn!IS setor, quando no 

dos anos 70 ':foi criado Comite CACEX, como proposito de intermediar as negocia9oes 

de pre9o entre produtores laranja e as empresas processadoras. A CACEX, deste periado 

1986, teve grande nas negociaf,'OeS, como forum debates e dos pref,'OS 

de laranjd' & ALVES, 1997: intervenl;lio governansental, baseada nos principios 

corporatistas orquestravi'io de interesses deu ongem a uma vertente de a~lio publica, 

relacionada a dissemina\;lio do mecanismos contratos de compra da safra, visando redul;lio das 

instalibilidades de pre!(Os. Para procurar os na fixal;lio dos pre!(OS, 

contrato a vigorar nos relaf,'OeS do setor foi denominado de contrato a pre9o fixo. 

A tv.~,;;,, dcste o prer;o numa 

projer;iio filfztra de produf,'iiO ... 0 estabelecimento dos pre9os em cada safra se em meio a 

intensas se estendiam por meses. vezes fez-se a do 

Estado entre os prcdutores e a que se chegasse ao prer;o final" (VIEIRA & ALVES, 

1997 8). 
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ao JntPrP•CCP 

em cinaenttar uma segura 

a 

sua exJpansao visa.ndo aproveitar as co11di\X)<;s favoniveis do 

muiios e intensos 

contrato: o contrato padriro ou 

~stC!Ilo no est,'lbelecimt•nto 

orecos e as ne~;octar;.aes pa>sorum a ser e 

COI1fr<'.'lto nn.irfi'n s,i!!ndi<xr<~ um avanr;o 1105 re!'ar;.3es af!ricultl•;rar/indU.s·trl'a. 

os coJzjlitos existentes. os cifi"iCJ•tll<lre•s um ;suflnu, na media'a em 

passou a aco•mpcmhar as cotar;oes 

pnlduto,fim1l, namtele periodo foi co!1Sitfenulo uma 

~7100 lfn•m,in co,'IC<mtratio estavam em con'itante 

fa,rori!v•eis. mas o 

solicitayao de nova presenya Estado arbitrar antagonismos. entidades dos "'"'"u"u' 

impetrararn processo no Conselho de acusando as 

industrias de sucos da pnitica de cartel e imposi9ao de pre9os ua negocia9ao com os produtores de 

!anmja, alem de de 0 objetivo era obter urn novo oontrato em bases mais 

favoraveis, mas a decisao CADE, tomada em 1995, os citricultores pois, mesmo 

proibindo a contrato padrao na modalidade participa<;ao, essa sugenu a 

utllmi<;ll.o de outro e a nao lesiva a concorrencia. realidade em 

a estrutura estava organizando-se dar urn passo a rumo a 

globalizayao de suas estruturas produtivas, os efeitos forarn de fra1l;ili2:aQiiio das comba!idas 

representa\X)es a lib<~raliiza1;ao dos merca<:los entra em cena, o 

Nessa perspetiva de ajustaJ:ne11to mercado poucas possi!Jili<:lac!es estrutura 

COIT!ple)l0 CltOCOJlll, 0 fon1entar o desenvo!vimento dos den1ais segruento,s, em a 

mesa. , cuuntuu de;;envollvi1mento da mesma, a seus efeitos estruturantes 
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brasi!eira, instrumentado uma agenda explicita de politicas publicas em que a regra distribui<;ao 

deu-se com o merc<tdo se 

des•equi!libnio e;nste:nte, gc»<vu-><: urn dest;nv,)!vilnento 

entre os se1,;tnentos sao que uma 
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CONCLUSOES 

esp<lcifi,~rdades, em fun.<;:ao diferenc<JS nac se mostram 

0 a expansiio 

manifestados desde os meados dos anos 60. Apenas no periodo rec:en:te, essa hegemonia vern 

suoo 

para sua exrlan:;iio, difilrerttenlerrte 

suco de laranja concentrado oongelado como m1c:leo 

dinamico do complexo citricola paulista forjou comportamento e caracteristicas nos demais segmentos, 

influenciando sobremaneira as respectivas estruturas de produ<yao, detenninando-as sin1ileres 

awnm1ae principal, seja no tocante il base tecmc:a, como nos dernais eleme:nt<Js da pnldvu;:a•o. Tanto 

assim e que rniJit<rs vezes os demais segmentos sao tratados como meras decorrencias ou altemativas da 

prodw;ao de SLCC. Chega-se mesmo a pensar nesses outros segmentos como "valvulas de escape" ou 

originalmente pensadas como materia industrial, no mercado de frutas de mesa. 
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tao marcantes 

para beber", cujas estruturas prodw;ao conheceram grande expansao recente, sao compreendidos 

como meros como suco 

o as~1ec1tc tl~crnc::;, nesse caso, ocorrwrn erwcavt:Is similaric!ad:ss e que, 

reallrnente, a con1ple:me11tarieda:de se atentar 

as difilrer1.;;as diniiunicas e estrate!;;ias verificadas, prir:cip:llm•snte entre o segrnento suco 

crtr1co concentrado e o suco pas.teurizr1do, Pelo assentar -se sobre base salida no mc:rcr1do 

intemo, o suco pasl!8urizatdo 

outro suco 

concentrado e pas.teurizado pode nao se configurar num comportwrnento penrnanente, o momento, 

a separa<;:ao nitida de mercados para os quais se destinwrn as respectivas produvoes, o intemo para o 

pasteurizado e o extemo para o concentrado, certa maneira promove o distanciame:nto das disputas 

e, ate mesmo, parcerias entre empresas dos dois segrnentos, 0 fato e que nao ha a presen9a das ~:,>randes 

empresas de suco concentrado no mercado de suco pasteurizado, a possibi!idade 

concreta de produ9ao de suco pasteurizado em escala para exportayilo, Cresce o int•eresse por 

esse produto nos mercados importadores, razilo pela qual algumas empresas almejwrn llllCJar tais 

operavoes montando grandes filbricas com tal finalidade, 

0 domi1no da tecnologia, que eleva a vida do suco pasteurizado para sessenta dias, 

ser factivel, para uma grande multinacional, utilizar a 
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cornp!ement:m<:da(:!e irlter.-heJniscfefi,:a p1roduzindo em paises para <mnmtir fonaec:imento nnnmtP 

ano, como atuam as grandes "tradings CO!'nprmies" fiutas frescas. 0 reflexo dessa ev;Jlw;ill.o 

no 

aJin1err!ayii0 C rnino:rii·:\nB 

concorrencia entre taiJric:arrtes 

Apesar desse eleme1nto 

entre esses see;ID''nt,os, com a de 

avan<;:a, nos 

e em a particip<19ao despes:lS com 

lsso proiblen1ati;~ e;;tralteg~as 

prc>dutos ~wu~Lnu,cv>, baseadas em diferenciayao custos. 

dife:ren<;ia((i!io da derrmndla, deve-se ress;Jltar a exporta<;ao 

suco pasteurizado, caso venha a ocorrer em larga escala, S<ra sempre complementar a do suco 

concentrado, em funyl!io deste produto ser de maior valor agregado, com menor custo da logistica por 

se COl1Siclenrr o da 

industria de alimentos Ut!",ill!twJ.cm a partir dele, nos paises importadores. 0 mesmo se ap!ica a 

exporta<;ao da laranja , tanto para produ<;ao de suco fresco como para ser consumida como 

assurmr urn complementariedade que a citricultura 

muito expressivas, trata-se na verdade 

f'<U.""'"' e brasileira nao exploram de forma 

consistente. As distancias a percorrer neste caso sao muito mais longas, pois nos citros de mesa a 

a estruturas competitivas no contexte 
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para se consolidar. 

em esp<Jeial 

prc)dutonos como 

obstacJJlos a serem superar:los, 

estrutura 

complexo CJtricr1la. 

a presen<;:a 

prc>te<;:ao, tanto dos 

credibiM>de viabili;~ar1do tra11sa:~oe:s globais, mas tan1bem na mobifu2~io dos recursos sustentem o 

de uma citricultm·a de mesa, insr;rida numa 

fiuticultura de mesa, com cesta rica e diversificada especies, nilo apenas se revela um imperativo 

ordem economica, arnpliando o abastecimento icterno e gerando divisas cambiais, como tambem de 

ordem social. A mesa representa urn elemento agricultura 

brasileira, organizada na pequena e propriedade fornecedoras de fiutas frescas. 
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