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RESUMO 

o questionamento da sociedade a respeito dos beneficios e prejuizos da agroenergia tem levantado discussoes tecnico
cientificas e mesmo poljticas, em nivel mundial, sendo a competi~ao com alimentos um dos itens mais discutidos. No Brasil, a 
expansao da cana-de-a~ucar, em varias regioes, tem causado polemicas, sem embasamentos cientificos solidos. Como forma 
de contribuir para maior esclarecimento na questao agroenergia vs. alimentos, 0 presente trabalho teve como objetivo avaliar, 
preliminarmente, a possivel competi~ao entre a explora~ao da cana-d e-a~ucar e de alimentos, nos estados de Pernambuco e 
Alagoas. 0 estudo foi realizado com base em levantamento bibliografico e entrevistas direcionadas aos especialistas em 
produ~ao de cana-de-a~ucar Apos s istematiza~ao e analise dos dados foi possivel observar, de modo preliminar, que ha uma 
tendencia de nao competi~ao entre 0 cultivo de can a-de-a~u car e culturas alimenticias, nos estados estudados. Entretanto, diante 
da grande polemica e expectativa levantada sobre esta questao, conclui-se que ha necessidade de estudos mais aprofundados 
para se afirmar com propriedade a situa~ao real de poss ivel competi~ao entre a cultura da cana-de-a~ucar e a produ~ao de 
alimentos nos principais estados produtores do Nordeste. 

PALAVRAS-CHAVE: 
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SUMMARY 

The questioning of society about the benefits and losses of agroenergy has sparkled discussions and even technical-scientific 
policies at the world level competition with food being one of the most discussed items. In Brazil , the expansion of sugarcane in 
different regions has caused controverw, although it does not have a solid scientific foundation. As a way to contribute to greater 
clarification on the issue of agroenergy vs. food, this study aimed to evaluate preliminarily the possible competition between the 
sugarcane and food production, in the states of Pernambuco and Alagoas. The study was based on interviews and a 
bibliographical survey directed to specialists in the production of sugar cane. After the data was systematized and analyzed it was 
possible to observe, preliminary, that there is a tendency not to have competition between sugarcane and food crops production in 
the studied states. However, before the great controversy and raised expectations on this issue, concluded that there is need for 
further investigation to assert ownership with the real situation of possible competition between the cultivation of sugarcane and 
food production in the main Northeast states. 
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INTRODU~AO 

o questionamento da sociedade a respeito dos beneficios e prejuizos da agroenergia tem levantado discuss6es tecnico
cientificas e mesmo politicas, em nivel mundial. Entre os pontos mais polemicos, encontram-se: a poss ivel competi ~ao com 
alimentos, 0 comprometimento dos recursos naturais, a red u ~ao na biodiversidade, as mudan~as climaticas e a eficiencia 
energetica dos sistemas produtivos envolvidos. 

A competi~ao com os alimentos e um dos itens mais comentados pe lo publico em geral. A duvida sobre a rela~ao direta de uma 
futura escassez de produtos alimenticios, associada a aumentos significativos de pre ~ os, com a expansao de culturas 
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energeticas, tem deixado OS consumidores finais em estado de alerta. Isto porQue, a agricultura de energia necessitara de 
incrementos consideraveis de areas para atender a forte demand a mundial por biocombustiveis. No caso especifico da cana-de
a~ u c ar brasileira, ha estimativas de grande aumento na area plantada para se atingir altos volumes de etanol, inclusive voltados a 
exporta~ao. 

Seguindo esta tendencia de expansao, GAZZONI (2008) comenta Que estas estimativas podem ser extrapoladas para algo entre 
10 mil hoes de hectares e mais de 100 bilhoes de litros de etanol, em uma dec ada, 0 Que contribui expressivamente para Que a 
cana-de-a~ ucar se evidencie nos meios de discussao. 

No caso especifico da Regiao Nordeste, as estatisticas mostram uma contribui~ao inferior a 9% sobre a produ~ao de cereais, 
leguminosas e oleaginosas do Brasil , onde os estados de Pernambuco e Alagoas, respondem por 3,4 e 1,1 %, respectivamente 
(IBGE, 2007). Por outro lado, a representatividade destes estados na produ~ao nordestina de can a-de-a~ucar e bem mais 
significativa, ultrapassando a media de 33% (MAPA, 2007), com expectativas de aumento por i nten sifica~ao tecnologica. 

o uso significativo de terras para a explo ra~ao da cana-de-a~ u car, associ ado aos altos indices de pobreza da regiao nordeste, Que 
ficam em torno de 36,4% (FGV, 2006) justi fica 0 presente trabalho, Que teve como objetivo avaliar, preliminarmente, a possivel 
competi~ao entre a exp lora~ao da cana -de-a~ucar e de alimentos, nos Estados de Pernambuco e Alagoas . 

MATERIAL E METODOS 

o trabalho foi realizado em duas etapas, sen do a primeira constituida por levantamento de dados secundarios e pesQuisa 
bibliogrcifi ca, e a segunda envolvendo entrevista direcionada aos especialistas em produ~ao de cana-de-a~u car, nos estados de 
Alagoas e Pernambuco, durante 0 mes de outubro de 2007. Fdram selecionados representantes dentro de grupos de empresas 
(usinas), cooperativas de fornecedores e do meio tecnico-cientifico. 

A abordagem do assunto competi~ao com alimentos foi inseri da dentro do tema "uso da terra", 0 Qual foi avaliado juntamente com 
biodiversidade; Qualidade dos recursos natu rais; gera~ao e usa de residuos/co-produtos; energia; dentro do diagnostico 
agroambiental rapido proposto para a analise da sustentabilidade e da expansao da cana-de-a~ucar no Norte-Nordeste do Brasil. 
Os temas foram identificados, seguindo sele~ao de RAMOS et aI. , (2007) com algumas modifica~oes e as Questoes foram 
previamente validadas mediante a aplica~ao a especialistas em produ~ao e manejo de cana-de-a~ucar, alem de responsaveis 
tecnicos do setor sucroalcooleiro , no Estado de Sao Paulo. Os dados foram sistematizados e os resultados apresentados de 
forma descritiva. ' 

RESULTADOS E DISCUssAo 
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Os dados historicos mostram Que a cana - de - a~ucar e cultivada na reg iao Nordeste, desde 0 seculo XVI, constituindo a mais antiga 
atividade economica organizada brasileira. A explora~ao voltava-se, totalmente, para 0 a~ u car e permaneceu como principal 
atividade ate 0 final do seculo XVIII, Quando come~ou a se estagnar, decaindo acentuadamente no inicio do seculo XIX, Quando a 
Europa viabilizou a produ~ao de a~ ucar a partir da beterraba (PIACENTE, 2006). 

A crise de 1929, que abalou significativamente a economia brasileira afetou, tambem, 0 setor canavieiro que recorreu a 
interven~ao do Estado. Em resposta, foi criado, em 1933, 0 Instituto do A~ucar e Alcool (IAA) que teve como objetivos: a) 
assegurar 0 equilibrio do mercado interno entre as safras anuais de can a e 0 consumo de a~ucar, mediante a ap l ica~ao obrigatoria 
de materia-prima no fabrico de alcool etilico; b) fomentar a fa brica~ao de etanol anidro com a in sta l a~ao de destilarias centrais nos 
pontos mais aconselhaveis, ou auxiliando as cooperativas, sindicatos de usineiros ou os usineiros individualmente, a instalar ou 
melhorar suas destilari as (SZMRECSANYI, 1979). 

o incentivo a produ~ao de etanol aumentou tambem a area de explo ra~ao da cana-de-a~u car em todo 0 Brasi l. Entretanto, nos 
estados de Pernambuco e Alagoas assim como em toda a costa nordestina, da mesma forma que havia ocorrido no inicio da 
explora~ao canavieira , as areas de produGao concentraram-se basicamente sob 0 bioma de Mata Atlantica, ja alterada pelos 
cortes madeireiros e atividades pecuarias. Isto leva a entender que 0 processo de ocu pa~ao do bioma foi muito anterior a qualquer 
preocupaGao conservacionista, leis de proteGao ambiental (MACEDO, 2005) e mesmo ao cultivo alimentic io. 

Mesmo com os objetivos de incentivar a produ~ao de etanol criando 0 IAA, 0 Estado so obteve resultado concreto nesta atividade 
em mead os dos an os setenta, com a c ria~ao do Pro - alcool (Programa Nacional do Alcool). Este programa foi criado, em 1975, 
para expandir a produ~ao de etanol para usa combustivel, em substituiGao aos derivados de petroleo, e tambem para fortalecer 0 

setor canavieiro, deslocando parte da produGao de a~ucarexcedente (PIACENTE, 2006) . 

Levantamentos rea lizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, desde a safra 1948/49 , apontam que os estados de 
Pernambuco e Alagoas iniciaram a produ~ao de etanol ja na safra de 1951 /52 (MAPA, 2007) . Entretanto, ha relatos que remontam 
a decada de vinte envolvendo a produ~ao e usa de alcool combustivel em Pernambuco. Essa produ~ao nao foi significativa por um 
longo periodo, passando a ter expressao com 0 Pro - alcool e, atualmente, com a retomada de interesse por combustiveis 
renovaveis. A Figura 1 mostra 0 comportamento da prod u ~ao de cana-de-aGucar nestes estados, desde 1977 ate os tempos 
atuais. Foi possivel observar grande osciiaGao apenas nas safras de 1986 (motivada pela expor taGao de aGucar) e, 
posteriormente em 1993 (periodo de grande sec a na regiao), sendo a primeira data um pico de crescimento e a segunda de queda, 
seguida por per.iodos de estabilidade, que vem sendo alterada pelo aumento de produGao nos dois ultimos an os (2007 e 2008). 
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Diferen~as de produ~ao mais significativas entre Pernambuco e Alagoas foram percebidas a partir de 1997/98 (FIGURA 1), quando 
Alagoas passou a ter maior representatividade.lsto permanece ate a periodo atual. Notou-se tambem um incremento na produ~ao das 
safras de 2006/07 para 2007/08, da ordem de 22% e 20%, respectivamente para Pernambuco e Alagoas, sem verificar grandes 
aumentos na area plantada (CONAB, 2008). Isto demonstra a avan~o no nivel tecnologico dos produtores rurais que tem alcan~ado 
maiores produtividades, utilizando principalmente variedades melhoradas e adaptadas para a regiao e irriga~ao. 

Nas ultimas safras tem sido observado a maior interesse pelo etanol para usa como combustivel renovavel em todo a Brasil, 
impulsionado pela elevada produ~ao de veiculos bicombustiveis. Este incremento na demanda influenciou, tambem, a produ~ao 
de cana-de-a~ucar no Nordeste brasileiro, entretanto nao foi tao significativo como na regiao Centro-SuI. No estado de 
Pernambuco a produ~ao de alcoa I representa atualmente cerca 26% do total de cana-de-a~ucar processada, enquanto que, em 
Alagoas, as indices chegam a 32%, contra mais de 55% para a estado de Sao Paulo (MAPA, 2007). A facilidade de exporta~ao de 
a~ucar, via porto de Maceio, tem estimulado a produ~ao des sa commodity dentro dos estados nordestinos. 

COMPORTAMENTO DA PRODU~AO DE CANA-DE-A~UCAR, NOS ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO. LEVANTAMENTO DOS 
ULTIMOS TRINTA ANOS. ADAPTADO DE MAPA' (2007): SINDACUCAR-AL" (2007) CONAB'" (2008), ( 1977-1980. " 1980-2006 e '''2007) 

TABELA 1 

35 
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Alagoas 

.- ............. Pernambuco 

1977 147~ 14~ I 1 '! X3 19X5 14S7 1995 1499 200 1 20W 1005 2007 

Com rela~ao a produ~ao de alimentos, nao foi observada grande expressao do Nordeste, que contribui com menos de 9% dos cereais, 
leguminosas e oleaginosas do Brasil (IBGE, 2007). Isto se confi rma pela compara~ao entre 0 volume de terras utilizado para cultivos 
agricolas anuais e perenes em cada uma das macro-regioes brasileiras (TABELA 1), onde e possivel verificar que em uma decada 
(1994-2004) a area agricola do Norte-Nordeste foi reduzida em mais de dais mil hoes de hectares, enquanto a regiao Centro-Oeste 
quase dobrou sua area de explora~ao. Logicamente que, de 2004 ate 2008, os valores se alteraram, sendo que 0 Nordeste atualmente 
cultiva 8.216 mil hectares de graos (CONAB, 2008b) , mas possivelmente 0 comportamento deve permanecer semelhante, com 
altera~oes apenas nos estados do Maranhao e Piaui, que tem sido considerados fronteiras de expansao agricola. 

1994 
2004 

Varia'fl" 

AREA DE CULTIVOS AGRiCOLAS ANUAIS E PERENES EM MILHOES DE HECTARES 

N·NE S-SE CO 
16 29 8 
14 31 15 

·10% 7% 89% 

Brasi l 
53 
60 

14% 

Fonte Macedo, 2005 - adaptado de IBGE 

A area plantada de milho e feijao (Figura 2) , que sao as duas principais culturas alimentfcias nordestinas alem da mandioca, 
aparentemente se estagnou desde 2003, tanto em Pernambuco como em Alagoas. Observou -se aumento sensivel na produ~ao 
de graos apenas no estado de Pernambuco, na safra de 2006, quando a area de cana-de-a~uca r foi reduzida em 9%, entretanto 
essa varia~ao nao pode ser considerada como fator de competi9ao, uma vez que repete a comportamento historico. 

767 



AREA AOMINISTRATIVA - RECURSOS HU~IANOS E GESTAO SOCIO·AMBIENTAL 

A CANA·OE·AGUCAR E A COMPETIGAO COM AliMENTOS. NOS ES TAOOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO UMA ANALISE PRELIMINAR 

FIG .2 

COMPORTAMENTO DA PRODU~Ao DE CANA-DE-A~UCAR , MILHO E FEIJAO NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E ALAGOAS, 
LEVANTAMENTO DOS ULTIMOS CINCO ANOS, ADAPTADO DO IBGE (2007). 
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Confirmando 0 levantamento de dados secundarios e a consulta bibliografica, os especialistas entrevistados mlo re lac ionaram a 
explora~ao da cana-de-a~ucar nos estados de Pernambuco e Alagoas com a redu~ao na disponibilidade de alimentos. Houve 
cons idera~oes envolvendo 0 cultivo historico da cana-de-a~ucar nas areas, desde 0 periodo do descobrimento ~o Bras il, que pela 
trad i~ao tem impedido os proprietarios de migrarem para outras culturas, especial mente para as de graos que exigem manejo e 
maquinario bastante diferenciado. 

A dificuldade de mecaniza~ao da produ~ao foi outro ponto levantado por especialistas para 0 cultivo reduzido de graos, em areas 
canavieiras tradicionais, no estado de Pernambuco. Como a cana-de-a~ucar encontra-se predominantemente em terrenos 
ondulados/ac identados (TABELA 2) a mecaniza~ao tornou-se pouco viavel, 0 que dificultaria sobremaneira produ~oes de 
alimentos em escala. 0 predominio, como ja foi identificado na Figura 2, e de milho e feijao, que podem ser manejados e colhidos 
manual mente. Tambem pode ser destacada a produ~ao de mandioca que tem oscilado entre 14 e 21 mil hectares em Alagoas e 
entre 42 e 59 mil hectares em Pernambuco (IBGE, 2007) . 

TABELA 2 

DESCR I~Ao DOS CRITERIOS PARA usa DA TERRA EM AREAS DE CULTIVO DE CANA-DE-A~UCAR NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO 
E ALAGOAS, BRASIL, 2007 
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usa DA TERR A 

Com pelicao por 
alimelitos 

Aptidao 
pedoclim atica 

Plane jam ento 

Pernambu co 

areas antigas de cliitivo com cana-de-a9ucar; reduzida 
possibilidade de cli itivos em periodos de reform a. 

solos media/boa em fertilidade, relevo ondulado ; 
distribui9ao de chuvas bem definidas, com extenso periodo 
de seca 

considerando: alaptidao pedoclim atica; b)caracteristicas 
das va riedades ; c) irrigayao ; d)u nidades de conserva9ao 
ambiental 

Alagoas 

areas antigas de cliitivo com cana-de-a9Iica r; 
possibilidade moderada de cultivos em 
periodos de reforma. 

solos media /boa fertilidade; relevo plano de 
tabuleiros e areas onduladas; distribui9ao de 
chuvas bem definidas, com extenso periodo de 
seca 
considerando: a)aptidao pedoclim atica; 
b)caracteris ticas das variedades; cl irriga9ao: d) 
IInidades de conservayao am bien tal 

Certamente existem propriedades com alto nivel tecnologico para a produ~ao de graos nos estados de Pernambuco e Alagoas, 
mas a predominancia e mesmo de agricultura famil iar. Neste aspecto, foi abordada entre os especialistas, uma questao 
envolvendo a possibilidade de arrendamento e usa das areas de reforma de cana-de-a~ucar para a produ~ao de alimentos 
(TABELA 2) . As respostas apontaram para a reduzida possibilidade de cultivos devido aos deficits hidricos nos meses de 
setembro a fevereiro, que correspondem a parte do periodo que poderia ser utilizado para a reforma da cana-d e-a~ucar, mas com 
alta exigencia de irriga~ao . Entretanto, sob 0 aspecto tecnico , 0 melhor periodo para a semeadura de graos ocorre nos meses de 
mar~o a abril (altos indices pluviometricos), com a colheita ate julho e inieio de agosto, evitando-se, assim, prejuizos na 
disponibi lidade de agua para a cana-de-a<;ucar que pode ser implantada nos meses de ju lho a agosto. Neste sentido, alguns 
especialistas apontaram a existencia de areas de reforma com cultivo, princ ipal mente de feijao caupi, mencionando a 
poss ibilidade real de cu ltivo tambem de amendoim, soja e feijao comum, em caso de maior di s ponibiliza~ao de tecnicas de 
manejo para essas culturas na regiao. 

Na avalia~ao simplificada de usa da terra, alem do cri terio competi~ao por alimentos abordou-se tambem a se l e~ao de areas com 
base em aptidao pedoclimatica (TABELA 2). Neste criterio , foi possivel observar que Pernambuco possui grandes extensoes de 
terras cultivadas com cana-de-a~ u car em areas de relevo ondulado a ac identado. As areas vem sendo exploradas ha muitos anos, 
com produtividades de 57 t ha-1, entretanto com a inte n si fi ca~ao tecnol6gica esse panorama tende a mudar. 
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Alagoas possui diliculdades de cultivo, mas essas envolvem mais as questoes climaticas do que de solos (TABELA 2). Isto 
porque , hoje a cana-de-aGucar encontra-se predominantemente em areas planas, denominadas de tabuleiros, que lavorecem a 
mecanizaGao e irrigaGao. Inclusive, a possibilidade de irrigaGao, a adaptaGao de variedades e 0 respeito as unidades de 
conservaGao loram itens identilicados quando se questionou 0 planejamento de usa da terra, por parte dos agricultores, tanto de 
Alagoas quanto de Pernambuco. 

Um ponto convergente entre os especialistas diz respeito a concentraGao das areas de produGao da cana-de-aQucar nas maos de 
grandes empreendedores ou usinas, em relaQao aos lornecedores, que no periodo atual dominam a produQao. Segundo 
afirmaQoes, os lornecedores, hoje, contribuem com cerca de 30% da produQao, licando os demais 70% sob responsabilidades 
das usinas, denominadas cana propria. Diante deste quadro, a expansao da produQao nestes estados vem ocorrendo por 
incrementos de produtividade associados as melhorias no nivel tecnologico. Tambem 0 conceito de eliciencia energetica vem 
surgindo neste setor, com aproveitamento de residuos para co-geraQao e melhor usa da vinhaGa para a economia de insumos. 

CONCLusAo 

Com 0 exposto, loi possivel verilicar uma tendencia de nao competiGao entre 0 cultivo de cana-de-aGucar e culturas alimenticias 
em Pernambuco e Alagoas. Entretanto, diante da grande polemica e expectativa levantada sobre esta questao, conclui-se que ha 
necessidade de estudos mais aprolundados para se afirmar com propriedade a situaGao real de possivel competiGao entre a 
cultura da cana-de-aGucar e a produQao de alimentos, nos principais estados produtores do Nordeste. 
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