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"CARACTERIZACAO E DIFERENCIACAO REGIONAL 

DA PECUARIA DE CORTE NO BRASIL DO FIM DO SECULO: 

GENESE, MODERNIZACAO E A REESTRUTURACAO 

PRODUTIVA E MERCADOLOGICA" 

RESUMO 

0 presente trabalho pretende abordar alguns aspectos que enfocam o 

desenvolvimento e a modernizat;ao da pecuaria de corte bovina brasileira, em 

recente perfodo, com a consolidagao de uma nova base tecnica apoiada em 

mudan9CJS de natureza macroecon6mica e estruturais_ 0 pano de fundo e a 

questao tecnol6gica_ 

A partir deste pressuposto, segue-se inicialmente com a tarefa de retratar o 

processo hist6rico que conformou o segmento ate a recente moderniza~ao 

produtiva observada, sendo este o foco inicial do trabalho de revisao abordado no 

primeiro capitulo. 

Ap6s, no segundo capitulo, considera-se a crescente interat;ao dos diversos 

elos da cadeia negocial, na atividade bovina, formando, hoje, um novo cenario que 

indica a existencia de uma dinamica de consolida~ao do complexo agroindustrial 

de carnes em nosso pals, bern como se apresenta a atual coordenat;ao desta 

cadeia_ 

No diagn6stico inicial dos dois primeiros capftulos, busca-se ainda, a tarefa 

de abordar algumas das mais importantes quest6es emergentes que se sucedem 

ao processo de modernizat;ao, com seus reflexes tfpicos no mercado de trabalho, 

terras e capitaL 

0 terceiro capitulo baseia-se nas compara~6es inter-temporal e regional de 

informa~6es colhidas no levantamento dos bancos de dados das principais 

entidades que configuram o segmento de produgao de carnes, procurando-se 



subsidios que alicercem as teses da presen<;:a de profundas mudan<;:as causadas 

por variaveis tecnol6gicas recentemente incorporadas a atividade e mudan98s 

estruturais ocasionadas por motivos de ordem macroeconomica. 

Durante este processo, demandas crescentes de tecnologia de produ~o e 

de gestao foram sendo incorporadas ao sistema da pecuaria de corte no pafs, 

culminando com forte tendemcia de mudan98 da base tecnica de produ~o. 

A analise estatfstica multivariada aplicada aos diversos indicadores que 

buscaram retratar a situa~o atual da pecuaria de corte no pais, permitiu verificar 

que, fundamentalmente, esta atividade sofreu, em sua genese hist6rica, urn 

processo de diferencia<;:ao que estabelece, neste final de seculo, uma situa9i'!io de 

grandes diferen98s inter regionais e entre as Unidades da Federa9i'!io, com rela~o 

ao seu estagio de desenvolvimento no pais. 

Trata-se de uma situac;:ao de grande heterogeneidade e que foi sendo 

estabelecida por interac;:ao multifatorial, onde estao presentes aspectos hist6ricos, 

sociais, econ6micos e naturais. 

Palavras Chaves: pecuaria; carne bovina; economia agricola; agropecuaria; 

bovino de corte; analise fatorial; polftica agropecuaria 
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"CHARACTERIZATION AND REGIONAL DIFFERENTIATION 

OF BEEF CATTLE INDUSTRY IN BRAZIL OF FINAL CENTURY: 

GENESIS, MODERNIZATION, PRODUCTIVE 

AND MARKETING RESTRUCTURE" 

ABSTRACT 

The paper traces some of the aspects that outline the Brazilian beef cattle 

industry development and modernization in present time, with the consolidation of 

a new technical basis supported in changes of macroeconomics and structure 

natures. The back-cloth is the technology matter. 

Starting from that presumption, it follows initially that the goal is to portray 

the historical process which shaped this segment being that, as a result, the 

starting point of the literature review, approached in first chapter. 

Thereafter, in second chapter, it is considered the increasing interaction 

among the large number of links from the business chain, at the beef cattle 

industry, creating nowadays, a new scenery that indicates the existence of a 

dynamic of modernization and consolidation from the national meat industry 

complex, as well as it presents itself the actual chain coordination. 

Starting from initial diagnosis, the task is to approach some of the 

highlighting emerging questions that succeed in the process of modernization is 

sough, also their typical reflects on the employment, land and capital markets. 

It is considered, in third chapter, the comparison of inter-temporal and 

regional information collected in the data captured from the main associations 

which configures the meat production segments, it is sough subsidies that support 

the thesis of the presence of deep changes caused by technological variants 

recently incorporated in the activity and structural changes due to macroeconomic 

factors. 
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During this process, increasing demands from production and management 

technologies were incorporated into the national beef cattle system, resulting in a 

heavy tendency of production technical basis_ 

The multivariate statistical analysis applied to the diverse indexes that 

attempted to portray the national beef cattle industry real situation showed that, 

essentially, this activity suffered in its historical genesis, a process of differentiation 

which establishes, in late 201
h century, a situation of huge regional and State 

differences, related to the stage of the country development. 

This is all about a great heterogeneity situation, and it has been established 

by multifactorial interaction, where historical, social, economical and natural 

aspects are present. 

Key Words: cattle ra1s1ng; bovine meat; agricultural economics; farming; beef 

cattle; factorial analysis; agricultural politics 
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"CARACTERIZACAO E DIFERENCIACAO REGIONAL 

DA PECUARIA DE CORTE NO BRASIL DO FIM DO SECULO: 

GENESE, MODERNIZACAO E A REESTRUTURACAO 

PRODUTIVA E MERCADOLOGICA" 

INTRODUCAO 

Neste fim de SEkulo, e tarefa de extrema importancia, numa agropecuaria 

sob forte influemcia da acumulagao do capital e da economia em crescente 

movimento de globaliza9ao, conhecer o comportamento das variaveis 

macroecon6micas, tecnol6gicas, demograficas e sociais, cuja intera9ao 

estabelece nova conformagao para o agroneg6cio brasileiro_ 

Estes aspectos passam a ter especial influemcia na determina9ao de metas 

e objetivos a serem alcan9ados em diversas areas, quer do ponto de vista de 

planejamento da produgao, de elabora9ao de polfticas publicas, gera9ao de 

pesquisa ou de formagao de pessoal especializado_ 

Hoje, e importante segmento do agroneg6cio brasileiro, a atividade de 

pecuaria de corte bovina, cujas caracteristicas do perfil de distribui9ao, da 

tipificagao do padrao produtivo e do diagn6stico da situa9ao de desenvolvimento 

atual, bem como as inter-rela96es estabelecidas com o restante da cadeia 

agroalimentar carne, estarao sendo abordadas neste trabalho_ 

A pecuaria de corte foi, no passado, o principal instrumento de 

consolidagao das fronteiras agricolas do pais, baseada em modelo de explora9ao 

extensivista e alicer99da no grande fluxo do fator terra, que, a pre9os baixos e ou 

subsidiados era incorporado pelos grandes projetos nas areas a serem 

colonizadas (COELHO e VENTURELLI, 1995)_ 

Alem disso, seu principal fator de produ9ao, a terra, sempre funcionou no 

processo hist6rico em questao, como uma reserva de valor, transformando, 



durante muito tempo, uma atividade essencialmente produtiva em mercado 

paralelo especulativo, atraves da transformac;;ao de fatores de produc;;ao em ativos 

financeiros, como forma de contornar o grande problema gerador de inseguranc;;a 

e instabilidade econ6mica: a inflac;;8o, que assolou o pais por varias decadas. 

Apesar disso, a crescente interac;;ao dos diversos elos da cadeia negocial 

na atividade bovina forma hoje urn novo cenario que indica a existencia dinamica 

da modernizac;;ao e da inserc;;ao desta atividade ao complexo agroindustrial de 

carnes. 

A busca de elementos que comprovem as hip6teses ligadas a acelerac;;ao 

do processo de mudanc;;a do perfil da pecuaria brasileira, em recente periodo, e a 

consolidac;;8o de modelos que culminam com sua integrac;;8o, maior ou menor, 

dependendo do caso, com os demais setores da economia, e tambem as bases 

de sua inserc;;ao no mercado interno e externo sao alvos da revisao de literatura e 

da investigac;;ao na presente pesquisa. 

Na comparac;;ao inter-temporal, inter-regional e intersetorial de informac;;oes 

colhidas nos levantamentos censitarios dos bancos de dados oficiais e das 

principais entidades que configuram o segmento de produc;;8o de carnes, 

procuram-se subsidies que alicercem as teses da presenc;;a de profundas 

mudanc;;as causadas por variaveis tecnol6gicas, recentemente incorporadas a 
atividade e tambem, mudanc;;as estruturais ocasionadas por motivos de ordem 

macroecon6mica, culminando com uma forte tendencia de segmentac;;ao de 

mercado e diferenciac;;8o de produtos. 

Para tanto, sera necessaria o levantamento do comportamento do mercado 

de carnes, nacional e internacional, procurando estabelecer as inter-relac;;oes 

entre os diversos produtos e as tendencias do principal segmento da carne 

bovina, entre as demais. 

Foram utilizados os principais bancos de dados existentes, alem da 

apurac;;ao de opinioes das principais lideranc;;as e de agentes do setor, atraves de 

entrevistas e/ou depoimentos, buscando-se o entendimento da relac;;ao de forc;;as 

de mercado e sociais, que atualmente compoe o segmento, incluindo desde o 
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setor produtivo, passando pelos fornecedores, processadores, distribuidores, 

consumidores, ate o setor de servi9os. 

De maneira geral, a reestrutura~o do mercado agroalimentar, ocorrida nas 

ultimas decadas, torna-se importante para o entendimento do que ocorre com 

cada segmento em especifico, ou seja: quest6es que estiveram ligadas ao 

aumento de renda media das popula96es dos paises desenvolvidos e, mais 

recentemente, dos paises em vias de desenvolvimento; inova~o tecnol6gica e 

moderniza9ao do processo produtivo presentes em toda a cadeia do agribusiness; 

e, finalmente, investimentos de grande aporte de capital em marketing 

agroindustrial. 

Associadas a estes fatores, ocorreram mudan98s nos habitos de consumo 

da popula~o, com forte tendemcia de aumento de procura por produtos 

alimentares de origem animal, combinadas as exigemcias de qualidade e, 

especialmente nestas ultimas decadas, dando prioridade aos aspectos relatives 

ao consumo de alimentos mais saudaveis do ponto de vista nutricional. 

CARMO (1994, p. 19) relata que "dos processes 'fordistas' - obten~o de 

produtos indiferenciados, em grande escala para consumo massal - que se seguiu 

ao fim da guerra e que predomina ate hoje, principalmente nos paises de 

capitalismo tardio, segue-se um padrao tecnol6gico, ainda emergente, 

considerado mais flexivel, e que consegue se adaptar com rapidez as altera96es 

na procura de produtos alimenticios, configurando uma renova9ao revolucionaria 

nessa industria. Alguns autores referem-se a um novo paradigma de produ9ao, 

que estaria sendo gestado para substituir o quimico-mecanico vigente e originario 

da revolu~o verde". 

Segundo a mesma autora (p. 21 ), "a industria agroalimentar - e junto com 

ela a oferta de produtos agricolas - tem caracteristicas para adaptar-se a esse 

contexte mais flexivel. Dentro das grandes tendencias predominantes atualmente 

em nivel mundial, e que tem repercuss6es no Brasil, o 'mercado de soma-zero' 

parece ter atingido boa parte do mundo desenvolvido. Nesse mercado, de 

elevada renda per capita, os consumidores estao pr6ximos ou ja atingiram o seu 
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maximo de consume, ou seja, na Europa, America do Norte e Japao, a industria 

de alimentos aproxima-se de seus patamares maximos de produgao. Os 

consumidores estao atingindo niveis de saciedade nas quantidades fisicas e na 

qualidade dos alimentos, de tal sorte que as empresas, para conseguirem manter 

seus ganhos de produtividade, tern que partir para a diversificagao de seus 

produtos. Garantir mercado atraves de fus6es e aquisig6es e expandir a produgao 

em mercados da periferia sao tambem estrategias adotadas para aumentar as 

vendas e Iueras". 

A cadeia de carnes e um tipico exemplo em que ocorre, atualmente, a 

segmentayao de mercado, em novas e especializados produtos para o 

atendimento de uma demanda cada vez mais exigente em qualidade e em valor 

agregado ao produto, criando varies niches especificos de consume, de mercado 

interne e externo. 

Neste ultimo caso, relacionada a conformagao do mercado externo para a 

carne bovina, e indispensavel a compreensao de que nao basta, pura e 

simplesmente, a adoyao de praticas internas de suporte inerentes ao sistema de 

produyao, visando a aumentos crescentes em produtividade e eficiencia 

econ6mica, para conseguir igual retorno relative as nossas vantagens 

competitivas. 

E fundamental salientar que, em se mantendo a atual relagao de forgas que 

assegura aos paises centrais, praticas desiguais de sustentayao protecionistas de 

seus mercados agroalimentares internes, o desequilibrio entre os diferentes graus 

de desenvolvimento entre estas nag6es e aquelas que se encontram em vias de 

desenvolvimento continuara crescendo, vindo a ocasionar series rebatimentos em 

todo o fluxo comercial internacional. 

Aparece, neste momenta, uma serie de movimentos que visam a 

coordena<;:ao da cadeia de carne bovina, no ambiente micro, regional, nacional e 

mundial, a fim de adapta-la a uma nova demanda, muito mais complexa do que a 

que havia no passado, e muito mais sensivel as variag6es de pregos e as 

cotag6es, tendencialmente decrescentes. 
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Neste sentido, acredita-se que o mercado constitufdo pela cadeia de 

carnes e, sobretudo, pela pecuaria de corte bovina, e particularmente rico em 

exemplos, abrindo espago para esta investigagao. 

Uma vez colocado o problema a ser estudado, as principais hip6teses 

elaboradas para analisa-lo sao as seguintes: 

Hipotese Geral 

Mudangas estruturais, ocasionadas por uma nova realidade s6cio

econ6mica interna e externa, proporcionam reestruturag5es nas cadeias 

produtivas tradicionais, o que inclui a da pecuaria de corte, atuando na 

modificagao de paradigmas tecnol6gicos e de gestao, especializando sistemas 

produtivos e contribuindo para a consolidagao, direta ou indireta, de grande 

diferenciagao de produtos e mercadol6gica. 

Hipoteses Especificas 

a) 0 processo de estabilizagao da moeda contribui para a reestruturagao 

produtiva de mercados tradicionais, sobretudo para o da pecuaria de corte, 

com efeitos indiretos nas taxas de rentabilidade da atividade, nos pregos dos 

mercados de produtos e de fatores de produgao (como os pregos da terra), 

reordenando as expectativas dos agentes ligados a esta cadeia; 

b) A interagao ocorrida entre aspectos hist6ricos, naturais, demograficos e 

sociais, e a pressao de demanda, interna e externa, condicionam os diversos 

modelos produtivos estabelecidos, resultando em grande variagao entre 

Unidades da Federagao e entre regi5es, e passam a coexistir, ao mesmo 

tempo, diferentes velocidades de desenvolvimento para o segmento da 

pecuaria de corte no pals, o que reflete distintas realidades e tendencias para 

as pr6ximas decadas. 
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Uma vez elaboradas as principals hip6teses do atual trabalho e 

interessante relacionar os objetivos a serem perseguidos: 

Objetivo Geral 

Buscar comprovar as hip6teses ligadas a aceleragao do processo de 

modernizagao da pecuaria de corte brasileira, em recente perfodo, estudando os 

aspectos que levam a determinac;;ao de modelos produtivos diferentes e a nova 

inserc;;ao desta atividade dentro da cadeia produtiva da carne bovina, respeitando

se fatores de conformagao hist6rica, natural, demograf1ca e social. 

Objetivos Especificos 

a) Estabelecer, em primeira instancia, as relac;;Qes de causas e efeitos ocorridas 

durante o processo hist6rico de conformagao do segmento da pecuaria de 

corte do pais e propor a resultante que gera o presente estagio de mercado 

desta atividade; 

b) Caracterizar a pecuaria de corte no Brasil, neste fim de seculo, com tecnicas 

de analise de dados multivariados, baseando-se na constituigao de variaveis 

formadas pelos principals indicadores tecnicos e econ6micos relativos a 
atividade; 

c) Diagnosticar a situagao e o estagio atual de desenvolvimento da pecuaria de 

corte no pais, atraves de analises comparativas que permitam diferenciar 

conjuntos relativamente homogemeos de indivfduos, formados pelas Unidades 

da Federac;;ao. 
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Na proposta de constru98o da analise do tema, a que se prop6e a presente 

investiga98o, procurou-se enfocar as hip6teses, elencadas ex ante, atraves da 

estrutura98o do trabalho em tres capitulos principais a saber: 

a) No primeiro capitulo, procura-se retratar o processo hist6rico que conformou o 

segmento da pecuaria bovina de corte ate a recente moderniza<;:ao produtiva 

observada. Busca-se, ainda, a tarefa de abordar algumas das mais 

importantes quest6es emergentes que se sucedem ao processo de 

moderniza<;:ao, com seus reflexos tipicos no mercado de trabalho, terras e 

capital; 

b) No segundo capitulo, considera-se a crescente intera98o dos diversos elos da 

cadeia negocial, na atividade bovina, formando, hoje, um novo cenario que 

indica a existencia de uma dinamica de consolida<;:ao do complexo 

agroindustrial de carnes em nosso pais e sua relayao com o mercado externo, 

bern como, a atual coordenagao desta cadeia e seus agentes principais; 

c) 0 terceiro capitulo, baseia-se nas compara<;:6es inter-temporal e regional de 

informa<;:6es colhidas no levantamento dos bancos de dados das principais 

entidades que configuram o segmento de produyao de cernes, procurando-se 

subsidios que alicercem as teses da presenya de profundas mudanyas 

causadas por variaveis tecnol6gicas, recentemente incorporadas a atividade, e 

mudanyas estruturais, ocasionadas por motivos de ordem macroecon6mica. 

Durante este processo, demandas crescentes de tecnologia de produyao e 

de gestao foram sendo incorporadas ao sistema da pecuaria de corte no pais, 

culminando com forte tendencia de mudan<;:a da base tecnica de produyao. 
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CAPiTULO 1 

DA GENESE A MODERNIZA<;AO DA PECUARIA DE CORTE NO BRASIL 

A agropecuaria brasileira sofreu intensas transforma96es nas ultimas 

decadas em rela9§o a sua base produtiva e a articula9§o com os demais setores 

da economia, ocasionando o que se convenciona chamar de moderniza9§o da 

agricultura. 

Serao analisados, a seguir, alguns aspectos do processo evolutivo da 

atividade produtiva da pecuaria bovina nacional, desde a genese hist6rica ate o 

momenta atual, quando os modelos de produ9§o e consume, baseados em nova 

realidade de inser9§o no mercado interne e externo, manifestam grandes 

tendencias de reestrutura9§o para o futuro. 

E importante lembrar que a bovinocultura se desenvolve em quase todos os 

municfpios nacionais, apresentando diferentes sistemas de produ9§o e grande 

variabilidade nos nfveis de produtividade, em fun9§o de diversos fatores, tais 

como: a estrutura fundiaria, a organiza9§o do capital produtivo, a questao 

demografica, a distribui9§o de renda para a popula9§o consumidora e as 

condi96es edafo-climaticas de cada regiao. 

1.1. A GENESE DA PECUARIA DE CORTE NO BRASIL 

A atividade econ6mica baseada na explora9ao pecuaria bovina de corte no 

pais representa atualmente urn dos principais segmentos do agroneg6cio 

brasileiro. 

A forma de expansao da moderna pecuaria ate o atual estagio de 

desenvolvimento parece estabelecer profundos vfnculos com o processo hist6rico 

de ocupa9§o de nossas fronteiras agrfcolas, fortemente influenciada pela 
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exploragao extensiva de grandes propriedades, com claros reflexos no mercado 

de terras e trabalho. 

Ficou demonstrada por CARRER (1996b), atraves da revisao do 

pensamento dos economistas classicos sobre as principais vias de 

desenvolvimento capitalista na agricultura, a existencia da via prussiana no 

processo hist6rico e, ainda mais recentemente, no desenvolvimento da atividade 

agropecuaria brasileira, sobretudo na pecuaria bovina de corte. 

Partindo-se da 16gica universal do processo de desenvolvimento do 

capitalismo na agricultura, estabeleceram-se, para o caso particular em questao, 

sintomas que evidenciam a existencia da via prussiana, baseada na 

transformagao da grande explorar;:ao pre-capitalista latifundiaria em modema 

exploragao capitalista. 

Na genese da via de desenvolvimento de nossa agricultura, encontra-se, de 

maneira clara, a heranr;:a da experiencia colonial portuguesa, iniciada com o 

processo de concessao das sesmarias a urn reduzido grupo de fidalgos e 

aventureiros portugueses, com o objetivo de constituirem empresas comerciais 

que viessem atuar na ampliagao do comercio exterior lusitano. 

A Lei de Sesmarias, datada de 1375, tinha, como principia, o direito a 
propriedade, atrelado a exploragao adequada do solo, com o objetivo de ocupagao 

dos territ6rios e aumento da produgao agropecuaria do Rei no. 

Em caso de nao efetivar a explorar;:ao em determinado prazo (que, no 

Brasil, era de 2 anos), as terras voltavam a Coroa. Este preceito, no entanto, caiu 

por terra, na pratica. 0 principal motivo de grandes concess6es para os 

poderosos, na epoca, baseava-se no poder das armas, com o intuito de consolidar 

a expropriagao da ocupar;:ao das terras junto aos nativos. 

Historicamente, o desenvolvimento da agropecuaria brasileira passa, 

portanto, pelo processo de formar;:ao da grande propriedade fundiaria, no 

chamado processo de "Latifunditizagao", detalhado por GUIMARAES (1981), que 

e resultante do sistema de concessao de sesmarias. 
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Na pratica, os pressupostos dessa Lei foram desrespeitados pelos 

senhores latifundiarios; o que ocorreu foi a ocupa<;:ao das terras, sobretudo pela 

apropria<;:ao a for~a de amplas parcelas de territ6rio coloniaL 

Embora uma sesmaria, de acordo com a Ordem Regia de 1695, devesse 

medir ate tres leguas, area que abrangia cerca de 13.068 hectares, esses limites 

raramente foram respeitados. 

No caso das explora~6es pecuarias, eram comuns fazendas de "muitas 

leguasj, de extensao, com notfcias do recebimento por parte dos criadores de 

gado de ate 200 leguas, o que totalizava areas de quase 900 mil hectares. Desta 

maneira, estruturou-se a economia da colonia, alicergada no bin6mio latifundio

escravismo (GONTIJO, 1984). 

Com a chegada de D. Joao, em 1808, o governo portugues adotou uma 

polftica de coloniza<;:ao baseada na pequena propriedade camponesa (polftica que 

continuou, depois da lndependencia, com o Governo Imperial), que preconizava 

povoar o pais, desenvolver as for~as produtivas, contrabalangar o poder dos 

latifundiarios e constituir, na fronteira sulina, uma popula<;:ao mobilizavel para fins 

militares. 

Contudo, a polftica em prol da coloniza<;:ao, com base na pequena 

propriedade, logo se chocou com a oposi<;:ao dos fazendeiros, principalmente 

quando, com a expansao da agricultura de exporta<;:ao e com a restri<;:ao crescente 

ao trafico de escravos, surgiu a perspectiva de faltar mao-de-obra. 

Em razao da pressao dos grandes fazendeiros, esta politica sofreu rudes 

golpes na primeira metade do seculo passado, materializados na Lei de 1830, que 

proibia ao govemo realizar despesas com a imigra<;:ao e coloniza<;:ao estrangeiras, 

e no Ato Adicional de 1834, que deixava sob responsabilidade das Provincias, 

sabidamente sem recursos, a resolu<;:ao da imigra~ao e da coloniza~ao. 

A expansao da grande explora<;:ao escravista de tipo "plantation", como no 

caso dos latifundios canavieiros, em menor grau, e dos latifundios pecuaristas, em 

maior, implicou a sistematica apropria~ao do solo por meios ilegais e/ou violentos . 

1 
Medida itineriuia cujo valor primitivo nao esta bem fixado, mas que, posteriormente, se 

considerou igual a 4 km {GRANDE DICIONARIO, 1999). 
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Socialmente, significou o nascimento e crescimento de uma s61ida classe de 

latifundiarios, e, politicamente, o fortalecimento do seu poder. 

Contribuiu para isso, a ausemcia de uma lei agraria, entre a supressao das 

sesmarias e a Lei de Terras de 1850, e foi nesse perfodo que a grande 

propriedade fundiaria consolidou suas rafzes no territ6rio brasileiro. 

1.1.1. A ACAO DO EST ADO LEGITIMANDO A "LATIFUNDITIZACAO" 

A ausencia de legislac;;ao agraria tornara fundamental, em meados do 

seculo XIX, a questao do ordenamento do uso do solo, pois a apropria<;:ao privada 

das terras da Coroa minava a autoridade do Estado. lmpunha-se tambem ao 

Estado defender a classe social dominante, formada por grandes proprietaries, 

fazendo que houvesse necessidade de um mecanismo legal para consolidar a 

ordem vigente baseada no direito a propriedade. 

Em 1843, propoe-se o primeiro projeto de Lei de Terras do Imperio, 

base ado no sistema de colonizac;;ao de "Wakefield", segundo o qual as terras da 

Coroa somente poderiam ser transferidas a terceiros, atraves da venda, 

normalmente a prec;;os deliberadamente superiores aos valores de mercado. 

Esta medida tinha o objetivo de autofinanciar o processo de substitui<;:ao da 

mao-de-obra escrava pela imigra<;:ao de trabalhadores assalariados europeus 

(que, no primeiro momenta, viram-se alijados da posse da terra), e assegurava a 

sobrevivencia do sistema tipo "plantation". Desse modo, estava claramente 

delineado que o processo de desenvolvimento na agricultura brasileira se afastaria 

do modelo americana (GONTIJO, 1984). 

Apesar de ter sido idealizado para defender a grande propriedade, este 

projeto contou com a forte oposi<;:ao dos latifundiarios, que procuravam estender 

os beneficios do sistema anterior de posse de terras, com base ainda na 

concessao de sesmarias. 

A nova legisla<;:ao do uso do solo, em 1850, procurou agradar a todos, uma 

vez que a pressao da classe dominante latifundiaria era contrabalanceada por 

uma nova ordem mundial, que destacava a supressao da mao-de-obra escrava, 
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baseada nos interesses do capital internacionaL A partir daf, alem do apoio 

governamental para a grande propriedade, tambem foram adotadas disposi96es a 

favor da pequena. 

Desenvolveu-se o sistema do salariato e colonato, enquanto avanyava 

rapidamente a restriyao de mao-de-obra escrava. 0 governo passa a adotar uma 

ayao plenamente voltada para a imigrayao de mao-de-obra e coloniza9ao 

estrangeira (GUIMARAES, 1982). 

Na realidade, a expansao da agricultura de exportayao, ap6s 1850, 

significou a reproduyao ampliada da grande explorayao, que se expandia, ora 

expulsando os pequenos produtores emergentes, ora incorporando novas terras, 

com o objetivo de garantir o seu monop61io. 

Assim, no capitalismo, a grande propriedade pre-capitalista transformava-se 

em economia capitalista, com o trabalho assalariado, mas mantendo seu carater 

latifundiario. 

Em resumo, durante o periodo de Colonia, ate o momenta de transiyao ao 

trabalho assalariado, o Brasil conheceria dois processos bem distintos de 

evoluyao agricola: de um lado, a formayao em areas restritas de uma dinamica de 

economia camponesa, assentada no trabalho familiar e, de outro, de maneira 

hegem6nica, especialmente no caso da atividade pecuaria, a transformayao lenta 

mas sistematica da grande explorayao pre-capitalista em grande economia 

capitalista de base latifundiaria (GONTIJ0,1984). 

Assim, os tres momentos que marcaram a transformayao capitalista no 

Brasil sao: a institucionalizayao da mercantilizayao da terra, atraves da Lei de 

Terras (1850), a promoyao da vinda de imigrantes e a aboliyao efetiva da 

escravidao, todos ocorridos sob o dominio da grande propriedade (GRAZIANO DA 

SILVA, 1987). 

1.1.2. A ORIGEM DA PECUARIA DE CORTE NO BRASIL 

A grande fazenda de gada, como cita GONTIJO (1984), come9ou seu 

movimento de penetra9ao e dispersao pelo interior, principalmente pela Bahia, e a 
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partir do agreste nordestino, zona sempre contfgua a canavieira. E importante 

ressaltar que o objetivo inicial da cria9ao visava ao abastecimento dos engenhos 

de cana, por animais de trabalho. 

Partindo do litoral baiano, a pecuaria alcan9ou o Sao Francisco, em meados 

do seculo XVII. Pelo Sao Francisco, a principal corrente de difusao, atingiu a 

regiao do interior de Minas Gerais, onde se desenvolveu rapidamente, como uma 

das atividades de apoio (na produ9iflo interna de carne e couro) a minera9iflo 

aurffera e diamantina. Outro centro de difusao da cria9iflo de gada foi o extrema 

Sui, onde se formou uma ampla area de pecuaria extensive, abrangendo os 

campos de Curitiba, o sertao de Lages e os campos de Vacaria, compondo os 

chamados "Campos Geraes". 

Outras areas criat6rias secundarias tambem chegaram a desenvolver-se, 

como a regiao dos Campos dos Goytacazes e a llha de Joanes (hoje, llha de 

Maraj6). Depois do surgimento da minera9iflo, nasceu outro centro pecuario no Sui 

de Minas Gerais, que teria importancia, posteriormente, no abastecimento do Rio 

de Janeiro. 

Segundo MIELITZ NETTO (1994), os primeiros rebanhos vindos da Europa 

destinavam-se primordialmente aos engenhos, como animais de tra9ao e para a 

alimenta9iflo dos que Ia trabalhavam. Em 1534, chegava a capitania de Sao 

Vicente o primeiro late de bovinos, enviado a Martim Afonso de Souza e, 

posteriormente, em 1535 e 1539, outros totes chegam a Pernambuco e Bahia. 

Partindo desses tres p61os, a cria9ao de bovinos irradia-se pelo pais, de forma 

bastante primitive e com animais de padrao racial nao definido. 

Ao fim do segundo seculo de ocupa9iflo da colonia, para evitar a 

concorrencia dos bovinos com a cana-de-a9LJcar, pela ocupa9iflo das melhores 

areas, uma Carta Regia de fevereiro de 1701 impedia que a cria9iflo se fizesse a 

menos de 10 leguas da costa litoranea, salvo na llha de Joanes (Maraj6) e nos 

Campos de Goytacazes (Rio de Janeiro). A importancia deste fato reside na 

separa9iflo, desde o infcio, das atividades de lavoura e de cria9ao, as quais, por 

nao integra9iflo e nao disponibilidade de terras, entre outros fatores, adotaram 

padr6es extensivos de explora9iflo. 
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Os campos do Sui do Brasil foram ocupados pela bovinocultura de corte, 

principal mente por iniciativa dos jesuftas que Ia se instalaram. Os anima is trazidos 

da capitania de Sao Vicente ou do Paraguai proliferaram largamente devido as 

condic;:Oes naturais favoraveis. 

A extingao das missoes jesufticas fez que o gado solto crescesse de forma 

descontrolada, passando a ser procurado pelos colonos e Indios que iam "ca9ar 

couros". 0 alargamento das fronteiras ao sui e a concessao de sesmarias 

permitiram a posterior instalagao das "estancias", propriedades em que seis 

pessoas cuidavam de 5.000 a 6.000 cabeyas de gado, reunidas e contadas duas 

vezes ao ano. 

1.1.3. A VIA DE DESENVOLVIMENTO ADOTADA 

A exemplo do que ocorria na Prussia do seculo XIX, em relac;:ao ao carater 

latifundiario de explorac;:ao da agricultura, ao final do processo de superac;:ao do 

escravismo no Brasil, com o termino do trafico negreiro em 1850-52, citando 

GONTIJO (1984), a economia brasileira assentava-se, em grande medida, na 

grande exploragao do tipo "plantation", de base escravista, com destaque para um 

pequeno numero de culturas destinadas a exportagao e ao latifundio de pecuaria 

bovina de corte. 

Apenas nos espac;:os intersticiais dos latifundios e em algumas regi6es 

especificas, como no Sui e no Espfrito Santo, florescia a pequena economia 

camponesa, voltada para o autoconsumo, e para culturas alimentares basicas 

diversificadas. Abandonava-se a altemativa de uma colonizac;:ao atraves da via 

americana, de carater campones-burguesa. 

0 poder dos grandes senhores de terra, a exemplo da elite prussiana, 

encontrava-se firmemente constitufdo. Este poder centralizado delineou o espac;:o 

de pressao polftica junto ao Estado que, atuando como agente coordenador dos 

interesses da classe dominante, fez que tais interesses fossem legitimados, 

incentivados e priorizados (WEBER, 1979). 
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Para tanto, foram dispostos recursos de infra-estrutura (transportes, portos, 

entre outros), investimentos e garantia para o capital estrangeiro. Estas 

caracteristicas nao s6 foram notadas na genese do processo de desenvolvimento 

da agropecuaria brasileira no seculo passado, como tambem em periodo recente. 

Neste sentido, nota-se tambem uma semelhanga hist6rica na agao do 

Estado sob influencia militar, nas decadas de 60-70, epoca da ocorrencia do 

"milagre brasileiro", a exemplo da elite prussiana do seculo passado, que moldou 

aos interesses da classe dominante o modelo de desenvolvimento econ6mico de 

carater altamente conservador. 

lmporta considerar as ideias de GUIMARAES (1981, p. 242), analisando a 

questao da origem do processo de "Latifunditizayao" da propriedade da terra no 

pais: "0 monop61io da terra, nas condi<;oes pre-capitalistas de nossa agricultura, 

assegura a classe latifundiaria uma forga maior do que o poderio econ6mico. 0 

poder extra-econ6mico. Este poder e uma caracteristica da sobrevivencia do 

feudalismo. E exercido atraves do 'governo' das coisas e das pessoas dentro e em 

torno dos latifundios. E revivido, no seculo XX, sob a forma do 'coronelismo' de 

antes de 1930, e com algumas modifica<;Oes no estilo, nao desapareceu ate hoje. 

Gragas a estes tipos de relagoes coercitivas entre os latifundiarios e seus 

'moradores, agregados, meeiros, colonos' e mesmo assalariados, estendendo-se 

tambem aos vizinhos de pequenos e medias recursos, alguns milhoes de 

trabalhadores rurais brasileiros vivem a margem de quaisquer garantias legais ou 

constitucionais e sujeitos a jurisdiyao civil ou criminal e ao arbitrio dos senhores de 

terra." 

Como resume o mesmo autor (p. 244), no "latifundismo brasileiro sao mais 

fortes ainda os vinculos do tipo feudal, tais como as relagoes de dominio sabre as 

coisas e sabre as pessoas, as interliga<;Oes com as formas primitivas do capital 

comercial, aos quais se acrescentam as particularidades aos trustes 

internacionais. Todas estas caracteristicas, presentes em nossa atual estrutura 

fundiaria, sao herangas diretas do regime econ6mico colonial implantado em 

nosso pais, logo a seguir ao periodo da descoberta, ou seja, do feudalismo 

colonial". 
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Julga-se que existem suficientes evidencias apontadas por CARRER 

(1996b), de que no processo de desenvolvimento da agropecuaria brasileira, 

especialmente na atividade de pecuaria de corte, existiu uma lenta transformavao 

da grande exploravao pre-capitalista em grande economia capitalista de base 

latifundiaria, caracterizando desta maneira a existencia da via prussiana em nosso 

pais. Mesmo as fazendas de cafe ou de a9ucar nao rivalizaram em termos de area 

de exploravao, quando comparadas com a de exploravao pecuaria, de 

caracteristica fortemente extensiva. 

Por suas caracteristicas econ6micas peculiares, em que se destacam o 

baixo custo de ocupa9ao e implantavao da atividade, quando comparada as 

culturas vegetais, reduzida necessidade de insumos, de maquinaria e inovavao 

tecnol6gica (pelo menos ate pouco tempo atras), e requerimento pouco intensive 

de mao-de-obra, constituiu-se a pecuaria de corte no Brasil uma das principais 

opc;Qes para a efetiva "Latifunditizavao" da estrutura agn3ria do pais. 

Ainda como lembra GRAZIANO DASILVA (1987), a apropriavao da terrae 

tambem fonte de prestigio e de acesso a outras formas de riqueza, pais a relavao 

entre as areas possuidas pelos grandes fazendeiros e modo de aproximavao com 

o poder politico, econ6mico e social. 

Parte da explicavao do fato de se ter optado por uma via de 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira, centrada na grande 

propriedade latifundiaria, advem nao s6 de razoes puramente econ6micas, mas 

fundamentalmente da avao de grupos de interesse envolvidos no processo. 

Em outras palavras, a escolha deste ou daquele caminho de 

desenvolvimento foi, a exemplo da situavao hist6rica do passado, observada nas 

realidades da Alemanha Prussiana (WEBER, 1979) e da Russia Czarista (LENIN, 

1976, 1980), antes de tudo, uma opvao politica. 

17 



1.2. A MODERNIZACAO DA PECUARIA DE CORTE NO BRASIL 

Como se podera observar adiante, o processo hist6rico que constitui o 

padrao de desenvolvimento da agropecuaria brasileira, baseado na concentra<;ao 

fundiaria da posse da terra, continuou em sua marcha, motivado por interesses do 

grande capital nacional e internacional, aumentando, com o decorrer do tempo, os 

indices que indicam o grau de concentravao da propriedade da terra. 

1.2.1. A EXPANSAO DA PECUARIA DE CORTE E A SITUA<;AO AGRARIA 

A evoluvao da estrutura agraria brasileira nas decadas de 1960-70 teve o 

comportamento que pode ser visualizado no trabalho de GRAZIANO DA SILVA 

(1987). No periodo da crise economica de 1961-67, embora tenha havido um 

crescimento de propriedades de todos os tamanhos, continua sendo maior o 

crescimento das grandes em relavao ao das pequenas propriedades. 

No periodo do "milagre economico" (1967-72), aumenta apenas o numero 

de grandes propriedades, sendo que as pequenas sao incorporadas, a exemplo 

de um processo de ''fagocitose". 

No periodo de 1972-76, ocorre uma forte expansao da fronteira agricola na 

Amazonia Legal (incluindo ai boa parte da regiao Centro-Oeste), onde continua o 

crescimento ainda maior das grandes propriedades, especialmente pela a<;ao de 

empresas multinacionais, atraves dos grandes projetos pecuarios na regiao. 

A dinamica de "colonizavao da fronteira" na Amazonia Legal funcionou 

assentada em boa parte no processo de "grilagem" de pequenas areas abertas 

pelos posseiros, a partir da ac;:ao, muitas vezes, violenta de agentes que 

representavam o poder economico e politico da regiao, sempre ligado aos 

interesses do grande capital. Essa dinamica produz ciclos de aumento e 

retrocesso no numero de pequenas propriedades, quanto ao processo de 

coloniza<;ao da fronteira agricola. 

E preciso lembrar que no caso da ocupa<;ao da Amazonia Legal, os 

grandes projetos agropecuarios tiveram uma grande contrapartida estatal em 
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forma de incentives fiscais, em que o interesse do grande capital era latente, 

muitas vezes nao passando de simples "fachada" os investimentos contabilizados 

para a atividade pecuaria. 

Embora as areas de fronteira agricola tenham sido objeto de grande 

concentra98o da propriedade fundiaria, os dados censitarios de 1970 a 1975, 

atraves do fndice de Gini, demonstrados no trabalho de GRAZIANO DA SILVA 

(1987), revelam urn crescimento generalizado no grau de concentra98o fundiaria 

em todo o pafs. Elevou-se, durante este perfodo, de 0,840 para 0,855. 

A concentragao da propriedade da terra tambem se elevou, quando 

avaliados os dados do cadastre do INCRA, entre os anos de 1972-76, tendo o 

fndice de Gini passado de 0,837 para 0,849, considerado urn dos mais altos do 

mundo, como podem ser observados em GRAZIANO DASILVA (1987). 

Como resume o mesmo autor (p. 63), "o resultado nas decadas de 60 e 70, 

com rela98o a questao agraria, e urn aumento da concentra98o fundiaria 

acompanhado de uma rapida expansao da fronteira agricola. A situa98o fundiaria 

descrita em 1975 apontava para as seguintes conclusoes: a) Em ordem crescente 

de tamanho de propriedade, 50% dos estabelecimentos menores possufam 

apenas 2,5% da area recenseada, cabendo a cada urn 3 ha em media; b) 

Somente 1% dos grandes estabelecimentos se apropriava de 45% da area total, 

cabendo a cada urn uma area media de quase 3.000 ha". 

HOFFMANN (1987) demonstrou que no perfodo de 1980-85 ocorreram 

alteragoes na distribui98o da posse da terra, com expressiva diminuigao da area 

media das propriedades. A desigualdade da distribuigao, entretanto, mantem-se 

estavel, com fndice de Gini praticamente igual a 0,860, fndice de Theil igual a 

0,910 e porcentagem da area total correspondente aos 5% maiores, proxima de 

69%. A porcentagem da area total correspondente aos 50% menores cai de 2,4% 

para 2,2%, indicando urn ligeiro aumento de desigualdade. 

Resumindo, o autor constata que os dados censitarios do perfodo avaliado, 

embora indiquem urn processo de "minifunditiza98o" da posse da terra, 

absolutamente nao alteraram o panorama de concentragao hist6rica no pafs. 
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Contribuiu significativamente para o crescimento dos Indices a polftica de 

ocupa<;ao da fronteira pelas grandes empresas pecuarias, sendo que este 

processo nem sempre foi acompanhado pela efetiva contrapartida produtiva 

destes projetos de coloniza<;ao. Antes disso, foram utilizados fundamentalmente 

como reserva de valor, meio de acesso ao credito rural e aos incentives fiscais ou 

ate mesmo, simplesmente, como explora<;ao especulativa imobiliaria. 

Em uma condi:;;ao macroeconomica instavel, foi uma estrategia bastante 

utilizada especialmente pelas grandes empresas. Atualmente, observa-se uma 

tendencia de mudan:;;a do enfoque de utiliza<;ao da terra como reserva de valor, 

com senslveis redu<;Oes no preyo real das terras. 

Duas situa:;;oes recentes, envolvendo o atual Ministro da Polftica Fundiaria 

do Govemo Fernando Henrique Cardoso, Raul Jungmann, no final do ano de 

1999, agitaram a cena agropecuaria, envolvendo quest6es ligadas a explora<;ao 

pecuaria e a questao agraria. 

No Rio Grande do Sui, houve urn protesto de pecuaristas, que requeriam a 

revisao dos Indices de produtividade adotados pelo INCRA, para a avalia<;ao da 

atividade pecuaria naquele Estado, como condiyao para participarem da 

EXPOINTER'99, em Esteio/RS, talvez a mais tradicional feira agropecuaria do 

pals. 

Os produtores queriam que o governo homologasse os novos Indices de 

lotayao para pecuaria de corte, que definem o numero de unidade animal por 

hectare, necessaries para que urn im6vel rural seja considerado produtivo. A 

produtividade de uma propriedade rural e urn dos criterios para a desapropria<;ao 

para fins da reforma agraria. Segundo o assessor jurldico da FARSUL, Sr. Nestor 

Hein, "queremos que os novos Indices saiam logo e que as vistorias s6 comecem 

ap6s a implementa:;;ao dos numeros". 0 governo cedeu. (CRIADORES ... , 1999). 

Outra medida, de impacto realmente bombastico, com reflexes ainda nao 

totalmente diagnosticados na data atual, refere-se ao cancelamento dos tftulos de 

posse de mais de 3.000 latifundios no pals, conquistados de maneira irregular, na 

grande maioria dos casos, atraves de processo de "grilagem". 
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0 governo reconhece e aparentemente reve, desta maneira, uma estrategia 

hist6rica de colonizagao, que levou a nossa sociedade uma situagao de absoluta 

concentragao do fator terra, na hist6ria recente de nosso pais. 

1.2.2. 0 DESENVOLVIMENTO RECENTE DA PECUARIA DE CORTE 

A ideia de que a pecuaria de corte brasileira mantem as caracteristicas de 

estagnagao, resistencia as inova96es e de gestao arcaica, que marcaram a 

atividade em passado recente, contrap6e-se, quando se observa o 

reposicionamento que a atividade vern sofrendo, a sensiveis sintomas de 

moderniza9ao observados nas ultimas decadas e sobretudo nos ultimos anos 

(MIELITZ NETTO, 1994). 

Desde o inicio deste seculo, instalaram-se no pais, como de resto em toda 

a America Latina, grandes frigorificos ligados aos maiores grupos transnacionais 

da epoca (Swift-Armour, Bordon, etc.), que promoveram uma modernizagao, 

principalmente nos aspectos relatives ao abate e a comercializagao do produto, 

introduzindo normas sanitarias e de padronizavao, visando ao mercado 

internacional. 

A implanta9ao da industria automobilistica no Brasil, em fins dos anos 50, e 

o paralelo desenvolvimento da rede rodoviaria possibilitaram a organizagao de 

frotas de transporte de gado vivo por caminh6es, com redu9ao das perdas, 

viabilizando urn novo surto de internalizagao da criagao. 

A partir da decada de 60, com a expansao para a Amazonia, estimulada por 

incentives governamentais, abertura de rodovias e por farta distribuigao de terras, 

a bovinocultura abre nova frente de expansao. A derrubada e queimada das matas 

para o surgimento da pastagem e posterior ocupa9ao com bovinos eram as 

formas mais rapidas, de menor esfor9o administrative e mais eficientes para 

assegurar a posse da terra. Some-se a isso o fato de poder ser usada como 

justificativa para acesso aos ja referidos estimulos governamentais, tais como, 

incentives fiscais e creditos subsidiados de questionavel eficacia, para que a 

pecuaria de corte se propagasse na Amazonia Legal. 
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Dadas as formas como surgiu e se expandiu pelo pafs, em meados dos 

anos 70, a pecuaria de corte ja se mostrava, sob diversos angulos, como uma das 

mais importantes atividades econ6micas da agropecuaria brasileira. 

Segundo os dados censitarios anteriores (ANUARIO, 1985), 2.664.227 

estabelecimentos rurais brasileiros (45,9% do total), de alguma forma, criavam 

bovines (corte+leite+trabalho). Destes, em 53,3%, a bovinocultura era a atividade 

econ6mica mais importante e os mesmos ocupavam 55,7% da area agricola do 

pais. 

As observa<;6es dos dados fomecidos pelas entidades associativas do 

setor, tais como CNPC, SINDIPEC, ASBIA, SINDIFRIO, ABIEC, ABRACO, entre 

outras, sabre a cadeia negocial da came bovina em passado recente, embora 

muitas vezes apresentem-se ligeiramente defasados, em rela<;ao ao momenta 

atual, objetivam caracterizar o momenta hist6rico de forma<;ao deste segmento e 

levam a algumas constata<;6es que diferem um pouco dos dados e tendencias 

realizados oficialmente pela FIBGE. CARRER (1996a) relaciona alguns detalhes 

que chamam a aten<;ao: 

a) 0 abate total esta situado proximo a valores de 30 milh6es de 

cabe<;as/ano, que diferem dos 9-10 milhoes com SIF divulgados oficialmente. 

b) 0 consumo de carne bovina per capita cresceu nos ultimos anos, como 

pode ser visualizado na T ABELA 01, ao contrario do que indicam os dados oficiais 

da FIBGE. Em 1998, chegou, pelas estimativas que levam em conta o abate sem 

inspe<;ao, a quase 40,0 Kg/ per capita/ ano e mantem-se bern mais elevado que os 

24,0-26,0 Kg/ per capita/anode carne de frango, embora o consume desta ultima 

tenha crescido vertiginosamente nos ultimos anos. 

c) Ocorrem crescentes ganhos de produtividade no setor, como pode ser 

observado na TABELA 01, sendo que a taxa de desfrute (fndice que aponta o 

numero de animais abatidos anualmente em rela<;ao ao efetivo total do rebanho) ja 

atingiu a marca de 20% na media do rebanho. Existem varia<;6es para alguns 

Estados, como Sao Paulo, Parana e Mato Grosso do Sui, que chegam pr6ximas 

de 25-28% de taxas de desfrute, caracteristica de paises com pecuaria mais 

desenvolvida, como no caso da Argentina. 
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• 
Estes indices sao superiores as taxas oficiais de desfrute, com valores 

pr6ximos de 13%, historicamente estacionadas. Alguns dos principais indices 

zootecnicos hist6ricos da pecuaria bovina brasileira podem ser observados na 

TABELA02. 

TABELA 01: Pecuaria de corte do Brasil em numeros (periodo 1990-98) 

1990 1992 1994 1996 1998 

Rebanho Total 152,2 153,1 151,8 150,4 150,3 

(milh6es de cabe<;as) 

Abate • 25.200 30.300 29.000 32.900 30.900 

(milhares de cabe<;as) 

Desfrute% 16,5 19,8 19,1 21,9 20,6 

(abate/rebanho) 

ProdU<;:ao Anual de Came 5.218 6.156 5.969 6.643 6.422 

(mil hares de t- peso carcaca) 

Consume Interne 5.224 5.828 5.679 6.502 6.131 

(mil hares de t- peso carca<;;a) 

Consume per capita 36,1 39,2 37,2 41,4 38,0 

(Kg/ hab/ ano - peso carca<;a) 

Exporta¢es 249 442 376 280 370 

(milhares de t- peso carcaca) 

lmporta¢es 255 114 86 139 79 

(milhares de t- peso carcaca) 
• lnciUI abate clandesttno. 

FONTE: ANUALPEC 99 (1999) 

d) A taxa de abate de matrizes esta situada em valores pr6ximos de 45 a 

47%, o que exprime uma tendencia de estabiliza~ao horizontal do rebanho e 

confirma os ganhos de produtividade anteriormente descritos. As taxas 

oficialmente divulgadas em varios trabalhos para esta caracteristica sao pr6ximas 

de 30%. 

e) 0 pre~o real da arroba do boi gordo na decada de 90, considerada a 

infla~o americana no periodo, caiu para cerca da metade dos valores da decada 

anterior, refor~ando a necessidade de uso de tecnologia no setor para internalizar 
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ganhos de produtividade, uma vez que a tendencia de pregos e de manter a 

estabilidade. 

TABELA 02: indices zootecnicos medias do rebanho brasileiro de corte e dupla 

aptidao (estimativas para o periodo 1990-94) 

iNDICES ZOOTECNICOS 1990-94 (Estimativas) 

Natalidade 
Mortalidade ate a desmama 

Taxa de desmama 

Mortalidade media do rebanho 

ldade das novilhas a 1• cria 

Intervale medio entre partos 

ldade de abate dos machos 

Taxa de abate 

Peso medio de abate * 

Peso medio das carca~as * 

Rendimento de carca~ 

* lnclui machos e femeas. 

58-60% 

8-10% 

53-54% 

4-5% 

4 anos 

20-21 meses 

4,5 anos 

17-18% 

400 kg 

212 kg 

53% 

FONTE: CNPGC/ EMBRAPA, citado em ANUARIO 95 DA PECUARIA DE 

CORTE (1995)- DBO RURAL 

TABELA 03: Rebanho bovina por regi6es e Estados (em milhares de cabe92s) 

Regiao/Estado 1982 1992 Varia~o 1°/o) 
Regiao Norte 8.055 15.846 96,72 

Para 3.198 6.989 118,54 

Regiao Nordeste 22.112 26.911 21,70 

Bahia 9.349 12.160 30,06 

Regiao Sudeste 35.137 37.442 6,56 

Minas Gerais 19.839 21.066 6,18 

Sao Paulo 11.649 12.605 8,21 

Regiao Sui 24.803 25.451 2,61 

Parana 7.938 8.498 7,05 

Rio Grande do Sui 14.212 13.905 -2,16 

Regiao Centro-Oeste 33.378 48.788 46,17 

Mato Grosso do Sui 13.190 20.394 54,62 

Mato Grosso 5.967 10.138 69,90 

Goias 14.140 18.147 28,34 

Brasil 123.485 154.438 25,07 

* Pesquisa Pecuaria Municipal dos anos de 1982 e 1992 

FONTE: ANUARIO ESTATiSTICO DO BRASIL- FIBGE (1992) 
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No perlodo 1982-92, o rebanho bovino no pals cresceu 25%, destacando

se o crescimento absoluto na regiao Centro-Oeste (mais de 15 milh6es de 

cabe9as no perlodo), com destaque para os Estados do Malo Grosso do Sui e 

Malo Grosso (TABELA 03). Em 1992, 31,6% do rebanho nacional localizava-se 

nesta regiao. 

Como curiosidade, apenas o Rio Grande do Sui teve uma varia9ao negativa 

(de 2, 16%) no perlodo, eo Estado de Sao Paulo, mesmo com a forte concorremcia 

da laranja e da cana-de-a9ucar, apresentou crescimento de 8,2% no total de 

cabe9as. 

TABELA 04: Pessoal ocupado na atividade pecuaria* (anode 1993 e tendencia 

para o ano 2000) 

PESSOAL OCUPADO (em milhares) 1993 2000 

Produyao animal 5.834 6.916 

Industria de cames 400 480 

Comercio varejista 165 200 

Industria de couros 60 78 

Industria de calc;:ados 375 435 

TOTAL 6.834 8.109 

* a partir de dados e com a colaborayao de entidades dos 

segmentos envolvidos 

FONTE: CNPC, citado em ANUARIO 95 DA PECUARIA DE CORTE 

(1995)- DBO RURAL 

Segundo Meirelles, citado no ANUARIO 95 DA PECUARIA DE CORTE 

(1995), toda a engrenagem impulsionada pela materia-prima "boi" movimenta nos 

ultimos anos cerca de R$ 30 bilh6es no pals. 

Tal montante torna o segmento o maior de toda a economia rural, situa98o 

que deve sofrer constante dinamiza9ao ate o fim do sE§culo, quando se calculam 

aumentos de quase 20% na demanda por mao-de-obra (TABELA 04) e mais de 

50% no faturamento global do setor (TABELA 05). 
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Enquanto que em outros setores da atividade agropecuaria, a tendemcia de 

abson;:ao de mao-de-obra assalariada e declinante, a pecuaria, como um todo, 

apresenta indices crescentes na geragao de emprego no campo, nesta virada de 

seculo. 

TABELA 05: Faturamento bruto do setor pecuario (anode 1993 e tendemcia para 

o ano 2000) 

FATURAMENTO (US$ milhoes) 1993 2000 

Prodw;ao total de cames * 6.870 9.400 

Exporta<;:ao de cames 575 1.000 

Produ<;:ao total de couros 1.600 2.100 

Exporta<;:ao de couros 400 520 

Produ<;:ao total de cal<;:ados 4.700 8.250 

Exporta<;:ao de cal<;:ados 2.000 3.500 

TOTAL 16.145 24.770 

* lncluem os montantes exportados, a partir de dados e com a 

colabora<;:ao de entidades dos segmentos envolvidos. 

FONTE: CNPC, citado em ANUARIO 95 DA PECUARIA DE CORTE 

(1995)- DBO RURAL 

Tal fato ficou demonstrado atraves do levantamento da Fundagao SEADE 

(Sistema Estadual de Analise de Dados), de Sao Paulo, com o trabalho de 

GRAZIANO DASILVA e BELIK (1999). 

Os autores conclufram, entre outras coisas, que a atividade pastoril esta 

deixando de ser extrativista e ganhando um status de exploragao mais tecnificada, 

com forte tendEmcia de deslocamento do emprego no campo, tradicionalmente via 

lavoura para a atividade pecuaria. Esta tendemcia vem-se acentuando desde a 

decada de 70, mas intensificou-se nos anos 90. 

Foi essa constatagao, por sinal, que levou os autores a incluir, a partir de 

1997, na pesquisa sobre emprego no campo, a for<;:a de trabalho ocupada na 

pecuaria de corte e Ieite, na avicultura e na suinocultura no pais, antes ignoradas 
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nos estudos. Uma vez que o setor de graos vem passando por um grande avant;o 

no uso da mecanizat;ao, culturas que, no passado, demandavam grande 

quantidade da mao-de-obra, como cafe, feijao e cana-de-at;ucar, estao diminuindo 

a oferta de emprego, substituindo pessoas por maquinas nos tratos culturais e na 

colheita. 

Ja a pecuaria, com a expansao do pasta cultivado, a partir da decada de 

70, comet;ou a sair do regime extensive para o modelo intensive, e demanda mao

de-obra na format;ao e reforma de pastas, mais cuidadoso trato sanitaria do gada 

e manejo mais adequado das pastagens. 

De acordo com o trabalho, a tendencia de desemprego no setor de graos e 

a de aumento de utilizat;ao de mao-de-obra assalariada na pecuaria nunca 

estiveram tao em evidencia como agora. Entre 1997 e 1998, por exemplo, 

enquanto a demanda de mao-de-obra caia em 11 ,2% no setor agricola, para 

representar apenas a produt;ao vegetal, na pecuaria de corte e Ieite, aumentava 

em 3,4% a ocupat;ao de trabalhadores. 

Noticia recente, atraves de levantamento elaborado pela Confederat;ao 

Nacional da Agricultura (CNA), quando considerada a questao de renda bruta da 

agropecuaria brasileira, informa que esta teve queda de 0,8% no acumulado de 

janeiro a setembro de 1999, em comparat;ao com o mesmo periodo de 1998. 0 

VBP (Valor Bruto da Produt;ao), que mede a rentabilidade dos 25 principais 

produtos do setor, caiu de R$ 68,2 bilhoes, registrados no acumulado dos 

primeiros nove meses de 1998, para R$ 67,7 bilhoes no mesmo periodo deste 

ano. Nos produtos agricolas, o VBP registrou uma queda de R$ 43,3 bilhoes para 

R$ 41 , 7 bilhoes. 

De acordo com o relat6rio da entidade, esta redut;ao e um dos fatores que 

vem influenciando negativamente a intent;ao de plantio para a safra de verao 

1999/2000, alem do aumento nos custos dos insumos agricolas. Entre as 

principais quedas registradas, destaque para a batata inglesa (-26%); cana-de

at;ucar (-19,4%); laranja (-11,2%), soja (-1,7%) e cafe (-2,5%). Produtos como 

milho, algodao e arroz vem apresentando crescimento do VBP, este ano. 
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Entre os produtos pecuarios (RENDA BRUTA .. , 1999), a pecuaria de corte 

foi a responsavel pelo maior aumento no VBP, acumulando nos primeiros nove 

meses de 1.998, urn saldo de R$ 11,8 bilhoes e, em 1.999, no acumulado do 

mesmo perfodo, o VBP registrou urn volume de R$ 12,8 bilhoes. Segundo o 

levantamento da CNA, este aumento compensou as quedas na rentabilidade da 

pecuaria de Ieite (-1,3%) e da avicultura de postura (-3,8%). 

1.2.3. AS MUDANCAS TECNOLOGICAS RECENTES 

Os rebanhos de corte, em todo o mundo, apresentam comportamento 

ciclico, alternando periodos de baixas de pre<;os com periodos de altas, 

principalmente devido as oscila<;5es do estoque de matrizes. 

0 antigo ciclo pecuario, que determinava com certa precisao o movimento 

ascendente ou descendente dos pre<;os do boi, tinha sua origem na divergencia 

entre a disponibilidade efetiva de boi gordo e a demanda final de carne. Assim, 

uma situa<;ao de escassez levava a uma direta eleva<;ao do pre<;o do boi gordo, 

que se transmitia em cadeia ate o bezerro, tornando-se entao mais lucrativa a 

reten<;ao de matrizes, cuja oferta para o abate se reduzia e, como conseqOencia, 

intensificava-se a alta inicial de pre<;os. 

A fase de baixa do ciclo, por sua vez, tinha infcio quando os novos bezerros 

chegavam a idade de abate, ocasionando urn excesso de oferta com queda de 

pre<;os, intensificada, por sua vez, pela menor reten<;ao de matrizes ou "liquida<;So 

de planteis" (REZENDE, 1992). 

Dessa forma, quando existe excesso de femeas no rebanho, existe 

tambem a tendencia de ocorrer uma oferta igualmente excessiva de bezerros, o 

que leva a desvaloriza<;ao de ambos, em rela<;ao aos pre<;os do boi gordo. 

A cria torna-se entao menos atrativa do que a recria e engorda, uma vez 

que a rela<;So de troca do boi gordo pelo bezerro fica mais favoravel para os 

agentes ligados ao processo de recria e termina<;ao. A tendencia passa, entao, a 

ser o envio de matrizes ao abate, na tentativa de abastecer parte da demanda por 

boi gordo, atraves de femeas. 
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A amplitude da fase ascendente ou descendente seria fundamentalmente 

determinada pela idade media em que os machos estariam sendo enviados ao 

abate (de 3,5 a 4 anos) e pela porcentagem de abate de femeas para envio ao 

mercado de carne, o que caracterizaria um ciclo completo esperado de 7 a 8 anos. 

Esta defasagem temporal e tanto mais ampla, quanto menos intensive em capital 

for o processo de produt;:ao. 

E usual dividir o processo de produ9ao de bovinos para abate em 3 fases, 

que correspondem as etapas de evolut;:ao pelas quais passa o animal, desde o 

nascimento (ou mesmo a partir da gesta9ao) ate a idade adulta, quando, entao, e 

enviado ao abate. 

Do ponto de vista zootecnico, estas etapas sao em sequencia, ao passo 

que sob o aspecto econ6mico, pode-se conceber um conjunto de processes de 

produ9ao, de tal modo que o produto final para um processo passa a ser o inicial 

do subsequente. Este processo pode ser observado no trabalho de CARRER 

(1996a). 

A primeira fase corresponde a atividade de cria e consiste na produt;:ao de 

bezerros desmamados. A composi9ao basica do rebanho e de matrizes que, a 

partir do nfvel tecnol6gico empregado, geram um resultado produtivo maior ou 

menor, acusado no fndice de bezerros/as desmamados/as por ano, que, por sua 

vez, exprime o comportamento reprodutivo e o de manejo da unidade produtiva. 

Parte das bezerras sao utilizadas para reposi9ao das matrizes descartadas e o 

restante, destinado para a venda. Quase a totalidade dos machos gerados 

ingressam no mercado. 

Esta fase de cria corresponde a necessidade de maior capital imobilizado 

(devido a presenva das matrizes, instala96es necessarias e grande quantidade de 

terra demandada pela utilizat;:ao de baixa densidade animal por area no processo), 

deslocando esta atividade para as regi6es de fronteira pecuaria, onde os pre9os 

das terras tendem a ser mais baixos. 

Comparativamente as outras, a fase de cria possui a menor taxa de risco, 

mas tambem apresenta a menor taxa de rentabilidade anual sobre o capital 
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investido, com taxas de retorno da atividade posicionadas historicamente entre 6 e 

8%. 

A fase de recria corresponde a fase intermediaria entre a cria e a engorda. 

Os bezerros desmamados ou garrotes constituem o input deste processo e o boi 

magro, o produto final. Possui taxa de risco mediana e, historicamente, as maiores 

taxas de rentabilidade anual sabre o capital investido, com taxas de retorno da 

atividade situando-se entre 11 e 13%. 

Sua eficiencia depende do material de reposiyao a ser empregado, ja que 

nao se domina o processo produtivo dos animais como na cria, e a necessidade 

de capital imobilizado depende diretamente do tamanho dos Joles de recria. 

Normal mente, sao utilizadas baixa tecnologia e pouca mao-de-obra no processo. 

A fase de engorda (que pode ser realizada a campo ou atraves de 

confinamento) compreende o processo em que o boi magro e o input e o boi 

gordo, em condic;:oes de abate, o produto final. Possui grande amplitude de nfveis 

tecnol6gicos empregados e margens de neg6cio extremamente dependentes da 

variac;:ao sazonal dos prec;:os do boi gordo e do mercado de reposiyao. Possui alta 

taxa de risco e mediana necessidade de imobilizayao de capital em instalac;:oes e 

terra. 

0 sistema de engorda no padrao confinamento chegou a ser apontado por 

diversos autores (FERNANDES, 1988; CAMPOS, 1994; MIELITZ NETTO, 1994; 

PINAZZA, 1994) como o grande sintoma da modernizayao de nossa pecuaria nos 

meados da decada de 80, a exemplo do que aconteceu nos pafses centrais. 

Ocorre que especificidades locais nao possibilitam a simples comparayao (tais 

como disponibilidade de graos, mecanisme de suporte de prec;:os, etc.). 

No perfodo inicial de implantayao do confinamento no pais (meados da 

decada de 80), a taxa observada de tum-over (rotatividade) de estabelecimentos 

na atividade era superior a 50% ao ano. lsto quer dizer que praticamente metade 

dos confinadores que iniciaram a atividade em urn dado ano, no ano seguinte, ja a 

haviam deixado. 

Nem sempre esta atividade foi realizada por pecuaristas, mas por agentes 

externos ao processo produtivo, caracterizando o aspecto altamente especulativo 
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.. 
realizado por out-siders, ou individuos que atuam na especulayao e formayao de 

prec;os dos produtos agrfcolas (GRAZIANO DASILVA, 1994). 

A partir do inicio da decada de 90, a atividade passa a integrar os 

processos de produyao das fazendas com maier freqOencia, internalizada como 

ferramenta de urn pacote tecnol6gico que ocasionou uma certa verticalizac;ao no 

set or. 

A T ABELA 06 deixa clara a tendencia de aumento do numero de 

confinamentos no pais, dentro de uma nova realidade que assume esta fase, 

dentro das unidades produtivas que anteriormente se limitavam somente a 
atividade de cria, recria ou erial recria 

TABELA 06: Confinamentos no Brasil (em milhares de cabec;as) 

Estados 1990 1992 1994 1996 1998 

Sao Paulo 210 220 270 435 370 

Minas Gerais 105 120 140 155 135 

Goias 80 90 120 145 165 

Mato Grosso do Sui 55 80 105 140 155 

Parana 70 70 90 130 90 

Mato Grosso 35 50 75 105 140 

Rio Grande do Sui 45 40 45 60 70 

Bahia 25 25 30 50 65 

Tocantins 10 15 20 40 50 

Santa Catarina 30 25 25 35 40 

Outros 90 90 85 140 135 

TOTAL 755 825 1.005 1.435 1.415 

FONTE: ANUALPEC 99 (1999) 

As principais mudanc;as observadas nos ultimos anos, quanta ao 

comportamento do ciclo pecuario, e as fases de produgao estao listadas a seguir. 

0 comportamento ciclico pecuario dos prec;os do boi gordo e de animais de 

reposiyao, dentro dos periodos hist6ricos de tonga durac;ao, passa a ser anulado, 

principalmente pel a grande instabilidade econ6mica, a partir da decada de 80. 
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A reten<;:ao ou nao de matrizes, que antes determinava o comportamento 

dos pre<;os do boi gordo, a media e a Iongo prazo, passou a ser guiada muito mais 

pela maior ou menor atratividade do mercado de ativos financeiros em que se 

transformou o mercado pecuario bovina (incluindo o proprio mercado de 

reposu;:ao - bois magros e garrotes - e o de terras utilizadas para a pratica 

pecuaria), e passou a pressionar o prec;:o do boi gordo, invertendo a rela<;:ao de 

causalidade presente no ciclo pecuario tradicional (REZENDE, 1992). 

Alem disso, o ciclo encurta, pela melhoria de resultados no manejo dos 

rebanhos, fazendo que haja tendencia de reduc;:ao da idade media dos animais 

enviados ao abate. Tal fato ocorre especialmente nas fazendas que mais se 

tecnificam, apoiadas nos resultados de investimentos em infra-estrutura, como 

amplia<;:ao e melhora das areas de pastagens, presenc;:a de especies forrageiras 

melhoradas pela pesquisa estatal (EMBRAPA, IZ/ SAA, Universidades, etc.) e 

consorcia<;:ao de praticas pecuarias com a agricultura. 

Este processo, que podera ser observado na FIGURA 01, passa a indicar 

variac;:oes de prec;:os reais (que, muitas vezes, s6 eram observadas em periodos 

longos, anteriormente), dentro do mesmo ano agricola em questao. 

FIGURA 01: Prec;:o real dessazonalizado do boi gordo (medias mensais do 

periodo 1975-1990; ana-base 1985 = 100) 
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FONTE: DE ZEN (1995) 
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Ate o pico de alta cfclico de 1987 a durayao media do Cicio Pecuario era de 

6 a 7 anos. Porem, a partir daquele pico, as evid€mcias passaram a indicar que o 

ciclo brasileiro encurtou e passou a ter uma duragao media de aproximadamente 4 

anos. 

Existem evidemcias, na FIGURA 02, de que melhorias em varios pontos de 

estrangulamento do processo produtivo encurtaram o ciclo pecuario, 

proporcionando maior taxa de giro do capital dentro da atividade, mas, em 

compensayao, gerando, ao mesmo tempo, menores variagoes nos pregos reais da 

carne bovina (pela maior uniformidade de oferta de produyao durante o ano), por 

causa de um crescente ganho na produtividade do setor. 

FIGURA 02 : Comportamento do ciclo pecuario nos ultimos anos no Brasil 
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FONTE: ANUALPEC 97 (1997) 

Como se pode ver na FIGURA 02, os picos seguintes ocorreram entre 

1990-91, 1994-95, e 1998-99. No curto prazo, tudo indica que o ciclo pecuario 

continuara tendo uma durayao media de quatro anos, pois os intensos abates de 

femeas ocorridos em 1995 e 1996, de, respectivamente, 45,4% e 48,3% dos 
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abates totais, recuaram com a valoriza~o dos bezerros, registrada nos anos de 

1997 e 1998. 

Com isso, houve forte reten~o de matrizes nos anos de 1997 e 1998, 

com desagio dos pregos da vaca gorda, em rela~o aos do boi gordo, que caiu 

dos 18,3% praticados em 1996 para 11,8% em 1998 (NEHMI FILHO, 1999). 

Segundo o mesmo autor, essa redugao do desagio foi provocada pela 

menor oferta de femeas para abate. Nos anos de 1997 e 1998, estima-se que a 

participa~o de femeas no total de abates tenha cafdo para respectivamente 

44,5% e 41,0%. A menor oferta de femeas para abate, em consequencia da 

escassez de bezerros (e, portanto, da sua valoriza~o), caracterizou os anos de 

1997 e 1998 como a fase de alta do atual Cicio Pecuario. 

NEHMI FILHO (1999) estima que a produ~o de bezerros deva crescer 

para 32,2 e 33,6 milhoes de cabegas, respectivamente nos anos de 1999 e 2000. 

Simultaneamente, devera crescer no perfodo o abate de matrizes, devido ao 

desestfmulo que a queda de pregos de bezerro provocara entre os criadores e a 

atra~o exercida novamente pela recria e a engorda, dada a melhora das relagoes 

de troca. Tais mudangas caracterizarao a nova fase de baixa do ciclo, a qual 

comegara a ficar mais evidente no segundo semestre de 1999. 

CAMARGO et al. (1995), em trabalho que enfocou a mudanga do perfil da 

agropecuaria no Estado de Sao Paulo durante o perfodo de 1983 a 1993, 

considera outro importante fator que ajudou a promover uma redu~o do Cicio 

Pecuario. 

Os autores apontaram para o maior crescimento relativo das pastagens 

cultivadas dentro do total da area de 2.825.532 hectares cedidos por outras 

culturas, ficando assim com 37,34% do total dessa area, seguida pela citricultura 

com 28,20% e pela cana-de-agucar para a industria, com 22,90%. 

Outra observa~o, que reforga o impacto de uma melhoria nos Indices da 

atividade pecuaria em recente perfodo, e que fundamentalmente as areas de 

pastagens nativas foram as que mais cederam area em relagao as demais 

culturas, havendo urn potencial aumento de desempenho das novas pastagens 

em rela~o aquelas e nao somente o efeito horizontal dentro do setor. Vale 
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tambem ressaltar que as areas de pastagens cultivadas sofreram aumento relativo 

na area ocupada total dentro do Estado de Sao Paulo, que era de 41,0% em 1983 

e passou para 46,5% em 1993. 

As areas de pastagens nativas reduziram participa9i§o, de 16,03 para 

12,65% no mesmo perlodo, demonstrando a tendemcia de substitui9i§o gradativa 

de areas com menor produtividade natural (pastagens nativas) pelas de maior 

produtividade e com especies que respondam mais efetivamente ao manejo 

racional de uma pecuaria que se modemiza e que utiliza crescentemente fatores 

de produ9i§o (fertilizantes, corretivos e sementes melhoradas). 

Neste aspecto, varias tecnicas que visam melhorar os Indices de 

produtividade da pecuaria e que foram incorporadas, no passado recente, sao 

importantes fatores para a melhoria dos resultados, expressa de uma maneira final 

na redu9i§o do Cicio Pecuario. Podem ser citadas algumas tecnicas: 

a) Veda9i§o de pastos no verao para uso da materia seca armazenada no 

inverno: nas condig6es do Brasil Central Pecuario, durante o verao chuvoso e 

quente, o crescimento das pastagens e exuberante. 70 a 80% do volume total dos 

pastos sao produzidos nesta epoca. A veda9i§o e a maneira mais simples e barata 

de se manterem os animais na seca, desde que se use uma mineraliza9i§o com 

ureia no cocho; 

b) Fena9i§o: na produ9i§o de feno, pode-se utilizar o excesso de pastagem 

de verao, pois assim, o custo de produgao e bern menor do que manter areas 

especfficas somente para produ9i§o de feno. Existem dificuldades na produgao, 

porem sempre se acha urn perfodo sem chuvas que permita produzir, sem muitas 

perdas. Ja estao disponfveis secadores artificiais em tubos de ar quente, que 

praticamente viabilizam a produgao de feno, sem perdas, em qualquer epoca; 

c) Uso de pastagens de inverno: a utiliza9i§o de pastagens de inverno, 

quando possfvel, e vantajosa, pois permite a produgao de forragens de alto valor 

nutritivo. Estas pastagens s6 sao possfveis nas areas onde o inverno e chuvoso, 

como no sui do Mato Grosso do Sui, em areas dos Estados de Sao Paulo, Parana, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sui, onde se estabelecem, com certa viabilidade, 
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forrageiras ou culturas anuais de clima temperado, como o cornichao, trigo, aveia, 

etc.; 

d) lrrigac;:iio de pastagens: estrategia cada vez mais utilizada no Centro

Oeste, Norte de Minas e Bahia. Com manejo e adubac;:iio adequados, a irrigac;:iio 

proporciona pastagens de excelente qualidade e altos ganhos durante todo o ano. 

Os investimentos de implantac;:iio sao grandes, mas a capacidade de suporte e 

alta, podendo-se trabalhar ate com 6-7 U.A2 por hectare, durante o ano todo; 

e) Nutric;:iio mineral: a evoluc;:iio na nutric;:iio mineral, atraves do 

desenvolvimento de tecnologia de quelac;:ao, viabilizando economicamente o uso 

de minerais organicos, e a grande ferramenta de que 0 produtor dispoe hoje para 

a produc_;:ao de novilho precoce, exclusivamente no sistema a pasto; 

f) Carboquelatos: sao moleculas de protefna e polissacarfdeos que 

carregam os metais essenciais na nutric;:ao. Sao macromoleculas, com alta 

biodisponibilidade, identificadas e utilizadas de imediato pelos microrganismos do 

rumen. Estes minerais organicos exercem suas func_;:6es fundamentais para o alto 

desempenho de bovinos em pastagem. 

A implementac;:iio tecnol6gica, ocorrida nos ultimos anos, na fase de cria, 

com a consolidac;:iio do uso do "cruzamento industrial", que consiste na explorac;:ao 

da heterose (ou vigor hfbrido - em que existe superioridade de produc;:iio dos 

indivfduos cruzados em relac;:iio a media dos pais), a partir do uso de rac;:as ou 

linhagens melhoradas, sobretudo atraves de inseminac;:iio artificial, aumentou os 

resultados econ6micos e alterou as margens de rentabilidade da atividade de cria, 

passando do patamar anteriormente mencionado de 6 a 8%, para 12 a 15%. 

Com isso, atualmente, os melhores retornos de capital estao localizados 

nesta fase, alterando o perfil hist6rico de destinar as piores terras e com produc;:ao 

mais extensiva para o rebanho de cria. Tal afirmac;:iio estara sendo alvo de 

maiores investigac;:oes, no decorrer deste trabalho, mas parece que e de suma 

importancia para o entendimento de uma nova dinamica para a atividade, no 

futuro_ 

2 A U.A. (Unidade Animal) e uma medida de padronizagiio da capacidade de suporte de pastagens 
e forrageiras, equivalendo, para a pecualia de corte, a 400 Kg de peso vivo por animaL 
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0 comportamento do mercado de semen, no periodo que compreende os 

anos de 1990 a 95, pode ser observado na TABELA 07, e aponta para um 

aumento de 76,88% no numero de doses comercializadas, entre os anos 

mencionados. 

TABELA 07: Evoluyao do uso de semen no Brasil (periodo 1990-95) 

FEMEAS EM 

ANO REBANHO I DADE FEMEAS DOSES FEMEAS 

REPRODUTIVA INSEMINADAS SEMEN c/I.A. (%) 

(Em milhares de unidades) 

1990 140.418 58.339 1.253 2.349 2,15 

1991 141.848 58.933 1.386 2.598 2,35 

1992 143.701 59.703 1.396 2.617 2,34 

1993 144.881 60.193 1.772 3.322 2,94 

1994 148.095 61.529 1.944 3.644 3,16 

1995* 150.465 62.513 2.216 4.155 3,55 

* Estimativa; I.A. = lnseminayao Artificial 

FONTE: ASBIA, citada no ANUARIO 95 DA PECUARIA DE CORTE (1995)- DBO RURAL 

Tal crescimento deveu-se fundamentalmente ao aumento da demanda na 

pecuaria de corte, por touros com maior potencial de desempenho ( das ragas 

consideradas taurinas - de origem europeia - e consequentemente com maier 

padrao de seleyao), a serem utilizados no "cruzamento industrial", sobre a base 

zebuina das matrizes que compoem o rebanho nacional. 

Ainda que muito abaixo do potencial de uso, a tecnica de inseminagao 

artificial (lA) passou de 2,15% em 1990, para ser utilizada em 3,55% das 

matrizes no ano de 1995, crescimento suficiente para induzir ao raciocinio de que 

mudangas tecnol6gicas vem ocorrendo no periodo, alicergadas em dinamica 

econ6mica diferente da das decadas passadas, na atividade pecuaria do pais. 

Com a instabilidade econ6mica, ocorrida especialmente na decada de 80 e 

inicio da decada de 90, os produtos intermediaries (bezerro desmamado, garrote, 

boi magro, novilha) ganharam importancia estrategica dentro das empresas, com 
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cotag5es e relayaes de troca extremamente valorizadas, incentivando urn 

processo de verticalizayao e fazendo que as empresas buscassem a implantagao 

de, pelo menos, mais uma fase de produyao. 

A fase de recria, intermediaria as tres, por incorporar taxas de retorno 

atrativas historicamente, passa a ser internalizada no processo de produgao dos 

estabelecimentos que operam com as fases de cria e de engorda. 

Tal medida serve, ora para atenuar os riscos da atividade (no caso do 

confinamento), ora para possibilitar ganhos nas margens de neg6cio e taxas de 

rentabilidade (das atividades de cria e engorda), a partir do momenta em que o 

ambiente econ6mico nao mais permitia uma certa previsao dos acontecimentos, 

como no passado. 

Acredita-se, no entanto, que tais mudanyas estao atreladas tambem a 

ganhos de produtividade dentro da atividade pecuaria e a melhoria das condig5es 

de gestao e informayao para os agentes envolvidos. 

1.24 AACAO DO ESTADO E 0 DESENVOLVIMENTO DAAGROPECUARIA 

A profunda transformayao ocorrida na agropecuaria brasileira, sobretudo 

nas ultimas tres decadas, contou com a ativa participayao do Estado como grande 

articulador do processo de modernizagao. Neste sentido, a polftica oficial relativa 

ao credito rural constituiu o principal instrumento de polftica publica que 

possibilitou a consolidayao do modelo de desenvolvimento adotado na agricultura 

(CARDOSO, 1994). 

0 crescimento gradativo nos indices de produtividade das principais 

culturas cobertas pela polftica creditfcia, sobretudo aquelas voltadas para a 

exportayao e localizadas no Centro-Sui do pais, passa a demonstrar este 

panorama, sem, contudo, deixar de apontar grandes diferenyas regionais. 

Alem dos claros sinais de diferenciayao, quando da analise comparativa 

entre as disponibilidades de credito dentre as atividades produtivas na agricultura, 

uma analise das especificidades dos recursos destinados a pecuaria constitui o 

objetivo principal desse item, alem de buscar subsfdios para a compreensao do 
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processo de modernizayao e desenvolvimento desta atividade no pais, finalizando 

com a sua in!egra<;ao com a agricultura e com a agroindustria. 

ARMAN! (1993) relata que, embora houvesse sinais da presen<;a 

governamental no incentive ao setor agropecuario desde a epoca do Imperio, o 

primeiro marco significative foi a cria<;ao da Carteira de Credito Agricola e 

Industrial do Banco do Brasil (CREAl), em 1937, que consolidou a assistemcia a 
agricultura, assegurando recursos necessaries para financiamento das atividades 

rurais e taxas de juros favorecidas. 

Em 31 de dezembro de 1964, a Lei numero 4.595 criou o Banco Centrale o 

Conselho Monetario Nacional (CMN), dando nova estrutura ao Sistema Financeiro 

Nacional. Com a criayao do CMN, ficou a cargo deste organismo orientar a 

aplicayao dos recursos das institui<;oes financeiras a fim de fomentar o 

desenvolvimento da economia nacional, formular a polftica de credito, da moeda e 

a limitayao dos juros, assegurando para a atividade agropecuaria, taxas 

favorecidas para investimentos. 

lniciou-se, entao, uma nova politica de credito rural, partindo sempre da 

premissa de que o setor agricola tem rentabilidade inferior aos demais e que, 

portanto, deveria ser alvo de politicas compensat6rias. Estrutura-se o Sistema 

Nacional de Credito Rural (SNCR) em 1965. 

Um marco na hist6ria do credito rural no Brasil foi a ediyao da Resoluyao 

numero 69, de 22 de setembro de 1967, que criou as exigibilidades no credito 

rural, proporcionando fontes de recursos importantes para a existencia do credito. 

A partir deste momenta, deflagra-se a preocupa<;ao de atrelamento da 

politica creditfcia a modernizayao da agricultura, com a pratica de subsfdio de 7% 

para a aquisiyao de insumos modernos para o produtor, e de 3% liquido para os 

agentes financeiros, a fim de que tambem estes ultimos fossem envolvidos na 

politica de incentive a moderniza<;ao do processo produtivo. Essa moderniza<;ao 

significava a utilizayao de insumos industriais, cujos recursos, disponibilizados a 
cadeia via credito rural, tiveram importancia significativa. 

Pode-se considerar que o periodo de 1965 ate 1979, caracterizado pela 

politica crediticia de fartos recursos, e com crescente processo inflacionario que 
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encobria sempre o resultado final sobre os custos financeiros reais, contemplou 

tambem urn dos pilares da politica agricola nacional: a existemcia dos subsidies 

crediticios. 

A partir dos anos 80, com o intuito de limitar o volume de recursos 

repassados ao setor, adotam-se novas medidas, tais como: elevagao dos juros e 

elevagao dos patamares de contribuigao de recursos pr6prios dentro dos 

financiamentos, a eliminagao do abono de subsidies para fertilizantes e a restrigao 

ao credito de investimento. Tais medidas ja apontam para as crescentes 

dificuldades do orc;:amento monetario em fornecer novos recursos ao Banco do 

Brasil. 

Com o ano de 1986, a partir das dificuldades crescentes da economia 

brasileira e da crescente taxa de inflagao (235% em 1985), edita-se o "Plano 

Cruzado" que, entre outras medidas, extingue a corregao monetaria. Pela primeira 

vez, em muitos anos, os contratos sofriam a incidemcia apenas de juros (10% 

a.a.). A modalidade de credito de investimento, importante para desencadear 

inova<;Oes tecnol6gicas no processo produtivo, passa a receber novo incentive, 

com a redugao da taxa de juros para 6% a. a. 

Como recrudescimento da inflagao no final de 1987, muito significativa na 

epoca foi a adogao de urn fator de atualizagao nos contratos (voltando a corregao 

monetaria), atraves da variagao das Obrigagoes do Tesouro Nacional (OTN) para 

creditos de custeio e comercializagao e o indice aplicavel aos depositos em 

caderneta de poupanc;:a para corregao dos creditos de investimento. 

Seguiram-se, a partir de janeiro de 1989, com o "Plano Verao", varios 

pacotes de estabilizagao economica, tais como: "Plano Collor I" (agosto de 1990) 

e "Plano Collor II" (fevereiro de 1991 ), que renovaram fundamental mente os 

indices de corregao em cada circunsti:mcia, mantendo a taxa de juros fixada em 

patamares de 9 a 12% a.a. para os contratos rurais. 

A partir de 1992, ficam estabelecidos montantes cada vez menores de 

disponibilidade de credito rural com ligeiras oscilagoes anuais, que configuram o 

que se caracterizou chamar como o "desmonte da politica crediticia", 

principalmente quando atrelada a politica de pregos minimos para a agricultura, 
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que constituiram os dais pilares da politica agricola do pais nas ultimas duas 

decadas. 

Grosso modo, a analise hist6rica da utilizagao dos recursos do credito rural 

aponta para uma priorizagao a seis culturas agricolas, quais sejam: soja, milho, 

trigo, arroz, cafe e cana-de-agucar, localizadas, principalmente, no Sui e Sudeste 

do pais. A principal modalidade atendida foi a de custeio agricola, pelo interesse 

estrategico de assegurar, em primeira instancia, condig6es de abastecimento (e 

controle de inflagao), aliado a urn pequeno prazo de retorno dos valores 

financiados. 

Para a construgao das diversas FIGURAS, a seguir mencionadas neste 

item, foram utilizadas as informag6es relativas aos financiamentos realizados pela 

CREAIIBB, atraves de levantamento junto a FIBGE, com calculo de deflagao 

atraves do [ndice Geral de Pregos do Mercado (IGP-M/FGV). Foram utilizadas as 

medias de cinco anos para cada classe de periodo representado. sendo levados 

em consideragao para o calculo das medias, dais anos antes dos anos 

representados por 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 e 1995, e dais anos depois 

desses anos mencionados, por exemplo, o valor que representa a media do 

periodo do anode 1970 (ana-base 70) e igual a media dos valores deflacionados, 

a cada ano, considerados os anos de 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972. 

Na FIGURA 03, extraida de CARRER (1996c), podem-se observar as 

diferengas na distribuigao dos valores de contratos entre a atividade agricola e a 

pecuaria. 

Embora o grande volume de recursos tenha sido destinado a atividade 

agricola, comparativamente a pecuaria, podemos destacar OS dais periodOS, 

representados pelos anos-base de 1975 e 1980, cujos valores de financiamentos 

para a pecuaria estiveram pr6ximos de 7 e 6 bilh6es de reais, respectivamente. 

Tais valores sao mais expressivos que os volumes de recursos disponiveis 

totais dos periodos mais recentes (1990 e 1995). 
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FIGURA 03: Distribuigao dos valores de contratos (em bilh6es de reais, 

deflacionados) de financiamentos concedidos a produtores e 

cooperativas, segundo a atividade (media de cinco anos para cada 

ano-base* entre 1970 e 1995) 
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• Ano-base = medias de cinco anos para cada ctasse de periodo representado, sendo 

levados em considera~o dois anos antes e dois anos depois dos anos representados por 

1970,1975,1980, 1985, 1990e 1995. 

FONTE: CARRER (1996c) 

Existem fortes evidemcias de que nos perfodos representados pelos anos

base de 1975 e 1980, os financiamentos concedidos corresponderam a ocupagao 

da fronteira agricola representada pelo Centro-Oeste, sendo que a atividade 

pecuaria desempenhou, neste processo de ocupagao, papel bastante importante_ 

Estes perfodos tambem coincidem com a implanta<;:ao dos programas 

especiais de incentivo ao aumento da produtividade das regi6es de cerrado 

brasileiro, destacando-se o "POLOCENTRO", que financiava principalmente 

recursos para corre<;:ao dos solos e para a implanta<;:ao de pastagens, vigorando 

de maneira mais efetiva nos anos de 1975 a 1980, e o "CONDEPE", com 

caracterfsticas semelhantes, entre os anos de 1970 e 1980. 

Na FIGURA 04, observa-se a distribuigao dos valores de credito rural totais 

entre as diversas regi6es. Podem-se apontar cinco curvas bastante distintas em 

termos de valores e tendemcias_ 
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De 1970 a 1980, quase 3/4 do total dos recursos de credito pertenceram as 

regi6es Sui e Sudeste, distribufdos, inicialmente ( 1970), com predominancia desta 

em relagao a primeira e, ap6s (1975 e 1980), com grande equilibria entre as duas 

regi6es. A partir de 1985, a diferenya entre as duas regi6es acentua-se, com 

supremacia dos recursos para a regiao Sui, que passa a ser alvo, nos ultimos tn§s 

perfodos, de patamares pr6ximos a 40% dos totais de recursos concedidos no 

pais. 

FIGURA 04: Distribuigao percentual dos valores de contratos de financiamentos 

concedidos a produtores e a cooperativas, segundo as regi6es 

geo-econ6micas (media de cinco anos para cada ana-base* 

entre 1970 e 1995). 
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* Ano-base = medias de cinco anos para cada classe de periodo representado, sendo 

levados em considera<;:ao dois anos antes e dois anos depois dos anos representados por 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990 e 1995. 

FONTE: CARRER (1996c) 

A regiao Sudeste tern participa<;:ao definidamente declinante na 

disponibilidade de recursos, quando comparada as demais regi6es, no decorrer do 
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tempo. Em 1970, esta regiao detinha quase 50% dos recursos, declinando, em 

1995, para um patamar de 25%. 

Ao contrario, ocorreram aumentos sistematicos para a regiao Centro-Oeste, 

(oscilando do patamar de 7% em 1.970, para 25% em 1995) o que caracteriza o 

aumento da importancia da explora98o agropecuaria nesta regiao de fronteira 

agricola, atraves da grande ocupa9ao do cerrado brasileiro no periodo. Desde 

1990, a distribui9ao dos recursos totais de credito para as regioes Sudeste e 

Centro-Oeste ocorre de forma bastante similar. 

A curva de participa980 da distribui98o dos recursos de credito da regiao 

Nordeste demonstra dois mementos distintos: de 1970 a 1980, ocorre uma 

participa98o ligeiramente ascendente e, de 1980 a 1995, uma curva mais 

acentuada, descendente, ficando em 1995, com patamares pouco acima dos 

recursos da regiao Norte. A curva representativa desta ultima demonstra 

percentuais de participa9ao sempre inferiores a 5% do total. 

A situa98o geral, no entanto, aponta para uma distribui98o hist6rica 

desigual do volume de recursos utilizados no credito rural, em fun98o das diversas 

regioes. A supremacia e quase o tempo todo da regiao Sui e, nos ultimos dois 

perfodos, ainda cerca de 90% dos recursos estao concentrados no Centro-Sui do 

pais. 

Na FIGURA 05, observa-se o comportamento das diferen98s regionais 

entre os valores medios dos contratos, entendidos como o total dos valores 

deflacionados divididos pelo numero total de contratos, apresentados em mil reais. 

Os comportamentos das curvas das regioes Centro-Oeste e Norte, com 

mementos ascendentes e decrescentes sucedendo-se, apresentam-se muito 

similares, salvo nos pr6prios valores medics, cujas diferen98s se acentuam no 

decorrer do tempo. 

A curva representando a regiao Centro-Oeste tem sempre valores medics 

superiores as demais regioes, mostrando que, nesta regiao, os valores para 

financiamento sao empregados em unidades produtivas com areas mais extensas. 

No periodo de 1970 a 1985, os valores medics de contratos entre as 

regioes Sui e Sudeste situam-se em patamares muito semelhantes, diferenciando-
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, 

se, a partir de 1985, com urn acrescimo significative para a regiao Sudeste (de 

cerca de 50%), em relagao a Sui. 

FIGURA 05: Comportamento dos valores medias (em mil reais) de contratos de 

financiamentos concedidos a produtores e a cooperativas, segundo 

as regioes geo-econ6micas (media de cinco anos para cada ana

base* entre 1970 e 1995) 
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FONTE: CARRER (1996c) 

Analisando-se a situagao, em conjunto com os dados da FIGURA 04, 

conclui-se que a regiao Sudeste sofre uma mudanga de perfil dos contratos, 

perdendo, nos ultimos periodos, em volume de recursos do credito rural, mas 

apresentando valores medias crescentes, o que indica uma restrigao significativa 

do numero de contratos atendidos. 

Finalizando, a regiao que apresenta historicamente os menores valores 

medias de contratos, no decorrer do tempo, e a regiao Nordeste. 
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Procurando-se analisar particularidades da distribuigao do cn§dito rural para 

a atividade pecuaria, nos diversos perfodos, sera considerada a analise dos dados 

que estarao representados nas figuras seguintes. 

Embora a impressao seja a de que a pecuaria tenha sido alvo de menores 

valores de credito rural, quando comparados a atividade agricola, ficando sempre 

com uma participagao, na maioria dos perfodos, abaixo dos 20% dos recursos 

totais, os dados da FIGURA 06 demonstram uma situagao bastante diferenciada, 

quando se trata a importancia relativa do credito pecuario em cada regiao, 

especialmente nos dois primeiros perfodos (compreendidos pelos anos-base de 

1970 e 1975). 

FIGURA 06: Representagao percentual do credito para a atividade pecuaria em 

relagao ao credito total de contratos de financiamentos concedidos a 

produtores e a cooperativas, segundo as regi6es geo-econ6micas 

(media de cinco anos para cada ano-base* entre 1970 e 1995) 
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FONTE: CARRER (1996c) 
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E importante ressaltar que, considerados os dois primeiros perfodos 

(compreendidos pelos anos-base de 1970 e 1975), apenas a regiao Sui 

permaneceu com patamares abaixo dos 20% de valores de credito relative a 

pecuaria, quando comparados ao total de cada regiao em separado. As demais 

oscilaram entre 32 e 50%. A regiao Norte obteve as maiores propon;:oes relativas 

a pecuaria dentro da maioria dos perfodos, sendo que em 1995, 60% do volume 

de credito destinado a esta regiao foi pecuario. A menor proporc;So foi a da regiao 

Sui, que oscilou de 18 a 8%, no decorrer do perfodo. 

De maneira geral, excetuando-se a regiao Norte, a tendemcia da 

participagao relativa do credito pecuario, em relagao ao total, foi declinante com o 

passar do tempo, sinalizando para uma intensificagao do credito para a atividade 

de produgao vegetal. 

Na FIGURA 07, pode-se observar a distribuigao percentual em relagao ao 

total dos valores de contratos de credito pecuario, entre as diversas regi6es, para 

os perfodos em questao. Demonstra-se a queda abrupta da participagao da regiao 

Sudeste em relagao as demais que, de uma maneira geral, comportam-se de 

maneira ascendente no decorrer do tempo. 

A regiao Centro-Oeste, que detem a hegemonia, com cerca de 30% dos 

recursos pecuarios em 1995, fundamenta a utilizagao dos recursos na atividade de 

bovinocultura de corte. A regiao Sui concentra boa parte dos recursos na 

bovinocultura de Ieite e na avicultura. Em 1995, a distribuigao do credito pecuario 

apresenta certo equilibria entre todas as regi6es. De 1990 a 1995, destacam-se os 

crescimentos das participag6es das regioes Centro-Oeste e Norte. 
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FIGURA 07: Distribuic;ao percentual dos valores de contratos de financiamentos, do 

total da atividade pecuaria, concedidos a produtores e a cooperativas, 

segundo as regi6es geo-econ6micas (media de cinco anos para cada 

ano-base* entre 1970 e 1995) 
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FONTE: CARRER (1996c) 

Na FIGURA 08, as curvas, demonstrando o comportamento dos valores 

medics dos contratos de financiamento pecuario, apresentam grande 

diferenciagao no periodo representado pelo ano-base de 1975. Os valores medics 

sao maiores para as regioes Centro-Oeste e Norte. 

Esta constatagao coincide com a data dos grandes programas de incentive 

a ocupagao das fronteiras agricolas do pais, como o "POLOCENTRO". 

Provavelmente, estes valores foram alocados em unidades produtivas de maior 

porte, e estao de acordo como sugerido por ARAUJO e MEYER (1977). 
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FIGURA 08: Comportamento dos valores medias (em mil reais) de contratos de 

financiamentos da atividade pecuaria concedidos a produtores e a 

cooperativas, segundo as regioes geo-econ6micas (media de cinco 

anos para cada ano-base* entre 1970 e 1995) 

~ ' 

.;; 25 t 
~ 20 + 
·e 15 + 
~ 

10 

~ 1-----+-----+-----::====;;;;~~~* 
70 75 80 85 90 95 

1-*-Norte 
I 

! -o- Nordeste 

'--Sudeste 

:--sui 
I 
i-+- Centro Oeste : 

* Ano-base = medias de cinco anos para cada classe de periodo representado, sendo 

levados em considera~o dois anos antes e dois anos depois dos anos representados por 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990 e 1995 

FONTE: CARRER (1996c) 

Os valores medias dos contratos pecuarios da regiao Norte, no entanto, 

surpreendentemente, apresentam-se com sensivel queda, no decorrer do tempo, 

o mesmo acontecendo com a regiao Nordeste. Ocorre relativa estabilidade de 

valores para as regioes Sui e Sudeste. Os maiores valores medias sao 

apresentados, desde 1985, pela regiao Centro-Oeste, o que coincide com a 

intensificac;ao da pecuaria, sobretudo a de corte, da regiao. 

A FIGURA 09 demonstra a distribuiyao do credito pecuario, segundo a 

finalidade. De maneira geral, neste aspecto, apresenta-se uma grande 

particularidade do credito pecuario em rela<;ao ao agricola. 

A utilizayao dos recursos pecuarios e centrada na finalidade de 

investimento, pela propria caracteristica intrinseca da atividade, baseada no 
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suporte forrageiro dos rebanhos em pastagens tropicais semi-perenes, cuja 

durayao media de vida uti I excede varies anos. 

No financiamento agricola, sao utilizados maiores volumes de recursos na 

finalidade de custeio, cujo ciclo de durayao, normalmente de prazo inferior a um 

ano, visa fundamentalmente assegurar o abastecimento da populayao e da 

agroindustria com alimentos e materias-primas em quantidade suficiente e a baixo 

custo. 

De maneira especifica, podem-se depreender dais periodos distintos com 

respeito ao comportamento dos dados relatives as diversas finalidades. 

0 primeiro, que compreende os periodos dos anos-base de 1970 a 1980, 

com um comportamento do credito de comercializayao bem maier ao periodo que 

vai de 1985 a 1995. 

FIGURA 09: Distribuiyao percentual dos valores de contratos de financiamentos 

da atividade pecuaria concedidos a produtores e a cooperativas, 

segundo a finalidade (media de cinco anos para cada ana-base* 

entre 1970 e 1995) 
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FONTE: CARRER (1996c) 
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• 
A expectativa, na verdade, era de que aumentasse a participagao dos 

recursos de comercializac;;ao em relagao aos demais, em virtude de uma possfvel 

maior integragao do setor produtivo com a cadeia agroindustrial, o que nao se 

confirma (FIGURA 09). 

Aumentam tambem, entre os dois intervalos de perfodos citados, os 

volumes de recursos para investimento e custeio pecuario, no decorrer do tempo. 

A analise geral das FIGURAS 10, 11 e 12 sugere as seguintes considerac;;6es: 

a) A regiao Nordeste obteve expressiva participagao nos contratos de 

investimento pecuario, sobretudo no perfodo de 1980 a 1990. 0 patamar de 

participagao nos recursos de custeio mostrou estabilidade entre 10 e 12% e foram 

muito escassos os recursos para comercializagao pecuaria no Nordeste, a 

exemplo da regiao Norte; 

FIGURA 10: Distribuigao percentual dos valores de contratos de custeio da 

atividade pecuaria concedidos a produtores e a cooperativas, 

segundo as regi6es geo-econ6micas (media de cinco anos para 

cada ano-base* entre 1970 e 1995) 
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FONTE CARRER (1996c) 
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b) Contrariando as expectativas da curva do investimento pecuario nos 

primeiros periodos, a regiao Centro-Oeste tern curva acentuada de crescimento de 

captac;:ao destes recursos, a partir de 1985, constituindo-se, em 1995, a regiao que 

recebeu maiores proporc;:oes desta finalidade de credito em relac;:8o as demais, 

com cerca de 35% (FIGURA 11 ); 

c) A regiao Sudeste apresenta curva acentuadamente decrescente na 

participac;:8o dos recursos de custeio e sobretudo de investimento pecuario, no 

decorrer do tempo (FIGURAS 10 e 11 ); 

FIGURA 11: Distribuic;:8o percentual dos valores de contratos de investimento da 

atividade pecuaria concedidos a produtores e a cooperativas, 

segundo as regi6es geo-econ6micas (media de cinco anos para cada 

ana-base* entre 1970 e 1995) 
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FONTE: CARRER (1996c) 

d) A regiao Norte tern crescimento significative na participac;:ao dos recursos 

de investimento pecuario a partir do periodo representado pelo ana-base de 1985. 
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Cerca de 80% dos recursos de investimento pecuario, no periodo de ano-base de 

1995, foram alocados nas regi6es Centro-Oeste, Norte e Nordeste, em ordem 

decrescente de participavao (FIGURA 11 ). Os anos 80 ficaram caracterizados pela 

conquista e viabilizavao da produc;:ao agropecuaria nas areas de cerrado, e a 
medida que o Centro-Oeste ganhou importancia na atividade, as empresas 

iniciaram o fluxo migrat6rio para esta regiao, incentivadas por programas estatais 

de reduvao da carga fiscal e por beneficios outros de infra-estrutura subsidiada; 

e) Coerentemente a localizavao da maior parcel a da agroindustria nacional, 

os recursos do credito de comercializac;:ao pecuaria foram alocados nas regi6es 

Sudeste e Sui, com tendemcia cada vez mais decrescente para a primeira e 

crescente para a segunda (FIGURA 12). 

FIGURA 12. Distribuivao percentual dos valores de contratos de comercializac;:ao 

da atividade pecuaria concedidos a produtores e a cooperativas, 

segundo as regi6es geo-econ6micas (media de cinco anos para cada 

ano-base* entre 1970 e 1995) 
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FONTE: CARRER (1996c) 
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As tendemcias gerais sugerem uma polftica crediticia passiva, a reboque do 

mercado, com possivel exce<;:ao para a regiao Centro-Oeste. Assim, nao foi capaz 

de diminuir as diferenyas de desenvolvimento entre as diversas regioes geo

econ6micas. Citando CARDOSO (1994), seria desejavel que as concessoes 

crediticias fossem tambem orientadas para a diminui<;:§o das disparidades no 

espa<;:o rural. 

0 comportamento da concessao de creditos para a atividade pecuaria 

variou grandemente durante os periodos estudados e entre as regioes geo

econ6micas. 

De maneira geral, pode-se apontar, em termos de volume de recursos 

concedidos a pecuaria, valores significativos para os periodos dos anos-base de 

1975 e 1980. No entanto, nos demais periodos, valores relativamente menores 

aos disponibilizados ao credito de natureza de produyao vegetal possibilitaram 

diferentes graus de impacto, quando analisadas as regioes isoladamente. A 

rela<;:ao entre credito pecuario/agricola para a regiao Sui e bem menor em todo o 

periodo estudado do que para as demais regioes. Nestas, em alguns casos, quase 

se equilibraram os val ores relativos ao credito agricola e ao pecuario. 

As regioes apresentam diferenyas tambem com rela<;:ao ao perfil dos 

valores medios de contratos, ficando o Nordeste historicamente com os menores e 

o Centro-Oeste, com os maiores valores medios de contratos concedidos, o que 

sugere, neste caso, um atrelamento dos valores a situa<;:ao fundiaria e a 

diferen<;:as sociais entre os atores envolvidos. 

Nao obstante as diversas limita<;:oes do desempenho da politica crediticia 

no Brasil, parece inequivoca, pelos indicatives de diversos autores, a rela<;:§o 

positiva entre credito e indu<;:ao tecnol6gica na agricultura. Parece importante, 

tambem, o papel do credito eo grau de capitaliza<;:ao que as unidades produtivas 

experimentaram historicamente no processo de desenvolvimento rural no pais. 0 

papel do Estado foi central neste processo, respondendo ativamente pela grande 

maioria destes recursos (CARRERe CARDOSO, 1999). 

As perguntas que ficam sao as seguintes: podera a cadeia produtiva ser 

mantida no futuro, sem a efetiva contribui<;:ao de um instrumento de politica 
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agricola, como foi a politica crediticia no passado? Quais seriam as fontes mais 

efetivas de financiamento alternativas a serem acionadas? Haveria espago para 

politicas publicas setoriais a semelhanya das que foram realizadas no passado? 

No tocante a atividade pecuaria, sobretudo segmentos da bovinocultura de 

corte, investimentos realizados no processo produtivo estao hoje defasados ou 

pr6ximos do ponto final de maturayao, como atestam dados recentes da 

explora<;:ao forrageira de areas do cerrado e que representam grande parte do 

potencial produtivo no Brasil Central Pecuario. 

Os mecanismos substitutes de financiamento da atividade da pecuaria de 

corte, no proximo futuro, deverao estar ligados, de forma crescente, a 

instrumentos de mercado, em que situag6es de parcerias e arrendamentos, 

vendas "hedgeadas"3
, adiantamentos a produ<;:iio, etc. se tornarao a tonica do 

segmento. 

Enfim, todos os envolvidos demandando um maior entrosamento (inclusive 

possibilitando formas alternativas de credito) entre OS agentes ligados a cadeia 

negocial da carne. E consenso entre os atores de que nao existe uma cadeia forte 

conformada por elos fortes e fracas entre si. 

1.3. PANORAMA ATUAL DO MERCADO EXTERNO DE CARNE BOVINA 

0 comercio internacional de carne bovina concentra-se entre os eixos 

Atlfmtico e Pacifico. 0 Brasil encontra-se no eixo Atlantica e exporta carne in 

natura principalmente para a Uniao Europeia, onde Alemanha, Reino Unido, 

Holanda, Espanha e ltalia se destacam como principais importadores. Exporta 

tambem carne industrializada, principalmente para o Reino Unido e os EUA 

Embora o comercio no eixo Pacifico apresente os melhores pregos e um maior 

dinamismo, as legislag6es sanitarias sao mais rigorosas (FERNANDES, 1988; 

COUTINHO e FERRAZ, 1993; ANUALPEC, 1996). 

3 Garantidas atraves dos contratos no ambito das bolsas de mercadorias 
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De maneira geral, o comercio no mundo ainda e dominado pela commodity, 

embora os padr6es de concorrencia dos mercados domesticos dos paises 

industrializados sejam definidos pelos servi<;:os e segmentagao. Os padr6es de 

concorrencia internacional exigem investimentos diretos e/ou sistemas de 

transferencia de tecnologias e franquias (WILKINSON, 1995). 

Os cinco principais exportadores mundiais de carne bovina sao Australia, 

EUA, Nova Zelandia, Argentina e Brasil, em ordem decrescente de importancia, 

excluindo-se o comercio intra-Uniao Europeia. No mercado internacional, existem 

certas restri<;:oes a carne bovina brasileira, tanto "in natura" como processada; ha 

barreiras sanitarias, tarifarias e ecol6gicas. Alem disso, as exportag6es de carnes 

estao tambem sujeitas a alterag6es em fungao de acontecimentos politicos 

(EXPORTA<;OES: CARNES ... , 1991 ). 

TABELA 08: Exportag6es brasileiras de carne bovina (1987 a 1998) 

Came Carne in natura TOTAL 

industrializada 

mil. t * US$ mil. t * US$ mil. t * US$ 

mil hoes milh6es mil hoes 

1987 182 238 139 193 321 431 

1988 279 294 300 340 579 634 

1989 257 228 88 96 345 324 

1990 149 141 100 93 249 234 

1991 214 220 121 213 335 433 

1992 318 281 124 283 442 564 

1993 322 301 129 271 451 572 

1994 274 287 102 268 376 555 

1995 238 293 49 181 287 474 

1996 219 236 61 194 280 430 

1997 219 232 68 196 287 428 

1998 265 296 105 277 370 573 

* Equivalente em carca<;:a 

FONTE: ANUALPEC 99 (1999). 
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As carnes bovinas brasileiras tiveram urn razoavel desempenho na ultima 

decada. Atualmente, os problemas causados pelas barreiras nao tarifarias (febre 

aftosa), impedem maior crescimento da introduyao da carne bovina brasileira no 

mercado externo, como pode ser visualizado na TABELA 08. E ainda, sao 

facilmente notados os reflexos da queda no consumo europeu de carnes 

vermelhas nos ultimos dois anos, fato proveniente de problemas sanitarios 

ocorridos. 

Nos ultimos anos, as exportag6es tambem foram pressionadas por pre9os 

mais baixos no mercado internacional e por custos mais altos da materia-prima. 

Tern sido observada forte concorremcia das exportag6es da Australia e da 

Nova Zeli'mdia no mercado de carnes in natura, especialmente no sudeste asiatico 

(Hong-Kong, Taiwan e Cingapura), cujos mercados tambem sao pretendidos pelo 

Brasil, como forma de expansao real dentro das estreitas cotas dos mercados 

mais tradicionais (TABELA 09). 

TABELA 09: Principais exportadores mundiais de carne bovina (em milhares de t 

de equiv. care.) 

Principais 1992 1993 1994 1995 1996 

Exportadores 

Australia 1.191 1.169 1.168 1.092 1.097 

Uniao Europeia 1.219 1.107 1.084 923 578 

Estados Unidos 601 578 631 826 894 

Nova Zelimdia 426 448 466 504 505 

Brasil 442 451 376 287 273 

Argentina 296 280 376 513 450 

Canada 159 191 220 219 260 

China 75 155 74 95 105 

Uruguai 123 105 152 143 170 

india 110 120 110 125 135 

FONTE: ANUALPEC 97 (1997) 
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Novas instala96es voltadas para o padrao fast-food local e tambem uma 

maior demanda por cortes nobres sao a tendencia do setor para urn futuro 

proximo. 

Notfcias veiculadas na Revista Pecuaria de Corte (EUROPA. .. , 1996) dao 

conta de que foi antecipado o prazo para colocar em vigor os pianos para restringir 

a produ9<3o de carne bovina na Europa, onde se observa ainda redu9ao no 

consume do produto, em decorrencia da doen9a da "vaca louca", que ja provocou 

queda significativa na receita agricola da Uniao Europeia (UE) em U$ 2,6 bilh6es, 

somente no ano de 1996. 

Entre as medidas postas em vigor no outono de 1996 na UE, destacam-se: 

a) A redu98o nos limites de peso do gado, colocado sob interven9<3o das 

autoridades sanitarias, para dar respaldo ao mercado (visando estabelecer uma 

maier parcela do rebanho sob condi96es de monitoramento sanitaria, incluindo 

animais mais jovens neste processo); 

b) Aumento nos valores pages como prem1os aos produtores, por crias 

enviadas para o abate (visando a redu9<3o de planteis a medio prazo); 

c) A possibilidade de definir indices de estocagem de animais por hectare 

(sistema de colas), tambem com ofertas de premios para redu9<3o do numero de 

animais estocados. 

Tais medidas continuam sendo tomadas, apesar dos protestos dos 

produtores e sinalizam para a concretiza9ao da politica de "extensifica9ao" da 

pecuaria bovina europeia, contida na reforma da Politica Agricola Comum (PAC), 

que preconiza o retorno dos animais para manejo com pastoreio em pastagens 

(respeitadas as condi96es de clima e alimenta9<3o de cada epoca). As medidas 

visam atender a demanda atual do mercado consumidor, para produtos de origem 

animal com garantias maiores de padrao sanitaria e menores impactos 

ambientais, durante seu processo de produ98o. 

Todavia, a doen98 da "vaca louca" parece apenas ter acelerado uma 

tendemcia que se pode observar na diminui9ao do rebanho, dos estoques e da 

produ9ao europeia de carne bovina nos ultimos cinco anos. 
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0 Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) posiciona-se 

favoravelmente a tendencia de se concentrar a produc;:ao de carne bovina, para 

abastecimento mundial, nas Americas e na Australia. Ficariam neste bloco: 

Estados Unidos, Mexico, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Australia e Nova 

Zeli:mdia, esta ultima com menor peso no volume de produc;:<3o mundial. Na 

T ABELA 1 0, pode-se observar a produc;:ao mundial de carnes bovinas, no recente 

perfodo (1990 a 1998), com os principais pafses produtores. 

TABELA 10: Produc;:<3o mundial de carnes bovinas (em milhares de t de equiv. 

care.), no periodo de 1990 a 1998 

PAiSES 1990 1992 1994 1996 1998 

America do Norte 13.178 13.171 13.907 14.547 14.722 

USA 10.464 10.613 11.194 11.749 11.787 

Caribe 51 44 46 48 46 

America Central 276 255 268 250 228 

America do Sui 9.483 10.141 9.873 10.605 10.156 

Araentina 2.650 2.520 2.600 2.580 2.250 

Brasil 5.218 6.156 5.969 6.643 6.422 

Uniao Europeia 8.787 8.843 7.857 7.789 7.604 

Fran<;a 1.753 1.831 1.588 1.685 1.610 

Alemanha 2.112 1.826 1.447 1.483 1.390 

Reino Unido 1.003 959 918 712 686 

Europa Ocidental 246 249 142 158 148 

Europa Oriental 2.652 2.342 1.213 966 974 

FSU 8.824 7.340 5.729 4.348 3.376 

Oriente Medio 586 617 604 613 617 

Africa 1.069 1.155 973 951 1.116 

Asia 4.234 4.088 5.271 6.851 8.427 

Oceania 2.189 2.356 2.395 2.367 2.542 

TOTAL 51.575 50.601 48.278 49.493 49.956 

FONTE: USDA- citado em ANUALPEC 99 (1999) 

Maiores ambic;:oes brasileiras no mercado externo necessitam de soluc;:ao 

da barreira nao tarifaria, causada pela presenc;:a da febre aftosa no pafs, entre 
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outras zoonoses, o que alem de restringir maiores parcelas de participayao nos 

mercados intemacionais, desvaloriza a cotac;:ao para o produto brasileiro da 

tonelada de came em ate 50%. Esfon;:os institucionais neste sentido estao sendo 

realizados sob coordenayao do Conselho Nacional da Pecuaria de Corte (CNPC), 

atraves da implantayao do Programa Nacional de Controle a Febre Aftosa, em 

agosto de 1999, em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sui. 

Apesar de problemas de car€mcia alimentar em grande parte do planeta, 

sobretudo nos paises do Terceiro Mundo, o fato e que ha disponibilidade de 

alimentos nos dois principais blocos econ6micos do mundo, o norte-americana e o 

europeu, cujos niveis de produyao e produtividade sao excedentarios. 

A dificil situayao da estrategia de sustenta<;:ao de prec;:os da Politica 

Agricola Comum (PAC), que passa agora par uma profunda reformulayao, e um 

indicador de peso para formular novos caminhos e possiveis relacionamentos 

comerciais mais efetivos, abrandando a busca por uma auto-suficiencia alimentar 

a qualquer prec;:o, o que preconiza a prioriza<;:ao de consumo de alimentos de alto 

valor agregado, cujas produc;:6es se realizem de uma maneira mais natural. 

Com a desvalorizac;:ao cambial, mao-de-obra barata e materia-prima 

abundante, as vantagens competitivas estao transformando o Brasil na plataforma 

de exporta<;:ao de varias empresas. 

Com investimentos de ate US$ 500 milhoes, grupos estrangeiros estao 

erguendo fabricas no pais com o objetivo de atender a seus mercados mundiais a 

custo baixo. A irlandesa Masplen Limited, proprietaria do Frigorifico Pampeano, 

encontrou em Hulha Negra, ao sui do Rio Grande do Sui, um local atraente para 

produzir e exportar carne enlatada. Voltada exclusivamente para operac;:oes no 

mercado externo, a empresa esta entre as maiores exportadoras de corned beef 

para os Estados Unidos, com fatias de mercado tambem na lnglaterra. Em 1999, a 

empresa iniciou suas operac;:oes tambem no mercado de carne ovina e suina 

(EXPORTA<;OES ... , 1999) 

Em tese, paises como o Brasil, ainda mais se as condic;:6es de cambio da 

moeda possibilitarem melhores condic;:oes para a exportac;:ao, tem tudo para se 

destacar na possibilidade de assumir definitivamente uma posic;:ao confortavel 
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como fornecedores deste novo padrao de produtos agropecuarios, que busca, de 

maneira crescente, o desenvolvimento de produtos com menor carga de poluentes 

e contaminantes industriais, alicergados em modelos de produgao menos 

intensives em bens de capital, tais como a pecuaria desenvolvida em condig6es 

semi-intensivas ("Boi-Verde"). 

Para tanto, e necessaria, ao mesmo tempo, que sejam criadas condig6es 

mais equilibradas e "justas" para o comercio internacional de alimentos, sobretudo 

em uma situagao de mercado globalizado, em que o produto brasileiro compete, 

internamente, com uma carga tributaria abusiva e, externamente, com uma 

concorrencia desleal advinda das politicas protecionistas dos paises centrais 

(CARRERe CARDOSO, 1999). 

Nos ultimos anos, a produgao de carne bovina na Europa sofreu duro 

golpe, principalmente na lnglaterra, com a divulgagao de problemas sanitarios e a 

provavel transmissao ao homem da enfermidade comumente chamada de 

"Doenga da Vaca Louca" ou Encefalite Espongiforme Bovina (EEB ou BSE, em 

ingles). 

A possivel relagao entre esta encefalopatia bovina com sua similar humana, 

o mal de "Creutzfeldt-Jakob", atraves do consumo de carne bovina contaminada, 

traz expectativas, a curta prazo, de redugao de consumo de carne bovina, 

sobretudo na Europa, e no incremento do consumo de outras carnes 

(BORTOLETO, 1996; "VACA LOUCA" ... , 1996). Alguns analistas chegaram a 

cogitar de urn aumento no consumo de carne de aves e suinos, com conseqOente 

aumento da demanda por graos para ragao (FRANCA, 1999). 

Comentando os reflexes que a noticia da ocorrencia da doenga da "vaca 

louca" no mercado europeu causou na pecuaria de corte argentina, cuja demanda 

externa tambem reduziu-se, CARRERAS (1997) indica que, lamentavelmente, 

quando a recuperagao do mercado mundial acontecia, difundiu-se 

internacionalmente a informagao sabre as "vacas loucas", em margo de 1996, 

provocando uma situagao de panico, particularmente na Europa, onde o consumo 

de carne bovina declinou imediatamente. 
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A Uniao Europeia vinha consumindo historicamente cerca de sete milh6es 

de toneladas/ ano de carne bovina. Durante o ano de 1996, ap6s a divulga<;:ao do 

ocorrido, em media, este consume caiu 15%, isto e, aproximadamente 1 milhao de 

toneladas. Alem da lnglaterra, local de origem do problema, tambem houve 

redu9i)es de consume em todas as outras na96es europeias, e ate mesmo no 

leste asiatica, embora ali nao existam cernes de origem europeia. No caso do 

leste asiatico, apenas a expectativa gerada pela informa<;:ao do que ocorria 

naquele memento na UE da a medida do efeito devastador junto ao mercado 

consumidor, devido a onda informativa de uma notfcia negativa. 

Tal queda de consume nao e facilmente compensada por redu9i)es da 

produ<;:ao europeia. Com este objetivo, as autoridades da Uniao Europeia 

adotaram as seguintes medidas sanitarias e econ6micas: 

a) Sacriffcio dos anima is acima dos 30 meses de idade na Gra-Bretanha; 

b) Compras de interven<;:ao de gado, visando ao abate de matrizes para 

redu<;:ao dos planteis a medio prazo, que somaram 400 mil toneladas ate 

novembro de 1996; 

c) Sacrificio de terneiros (bezerros); 

d) Redu<;:ao das importa96es de terneiros para engorda, atraves de acordo 

com pafses da Europa Central. 

Nao obstante, o mercado europeu de cernes bovinas esta visivelmente 

alterado, o que esta influindo nas vendas e nos preyos das exporta96es argentinas 

e brasileiras. E diffcil precisar quando a situayao sera normalizada. Os sanitaristas 

britanicos asseguram que ate o ano 2001 a doenya devera desaparecer dos 

animais; no entanto, a duvida que permanece sobre o consume europeu depende 

das informa96es sobre novos casos da doenya no homem. 

Outro fator que incide sobre o mercado internacional e a onda expansiva 

cfclica da produ<;:ao de cames nos Estados Unidos, desencadeada em 1995 e 

intensificada com a alta de preyOS dOS graos, dando impulse a liquida<;:8o de 

bovines, sufnos eaves. A maior produ<;:ao americana (e com baixos preyos) se fez 

sentir nos mercados asiaticos, gerando depressao na pecuaria da Australia e da 

Nova Zelandia. 
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Tanto a maior oferta de carnes norte-americanas, como as ofertas das duas 

nagoes da Oceania impactaram o mercado mundial, especialmente os paises 

asiaticos. Os acontecimentos ocorridos nos casas europeu e norte-americana 

ilustram parte da depressao dos mercados de carne bovina no comercio 

internacional, cujo efeito se faz sentir, atualmente, em paises exportadores como 

os do MERCOSUL. 

1.3.1. A COMERCIALIZA<;AO DE CARNE BOVINA E 0 MERCOSUL 

Cerca de 80% das exportagoes brasileiras para o MERCOSUL sao de 

produtos manufaturados, setor em que o Brasil apresenta maiores vantagens, ja 

que, na agricultura, o pals e relativamente menos eficiente. 0 comercio do Brasil 

com seus parceiros vem apresentando grande dinamismo, desde a assinatura do 

T ratado de Assungao, em 26 de margo de 1991 . 

Tanto as exportagoes como as importagoes relativas ao bloco vem 

crescendo continuamente. Nessa regiao, o setor de carnes e bastante antigo, forte 

e participa tradicionalmente, de forma significativa, da pauta de exportagoes (A 

CARNE E ... , 1994). 

Embora o Brasil represente cerca de 3/4 da populagao do MERCOSUL, e 

preciso considerar o poder de compra da populagao para efeito de ampliagao dos 

mercados resultantes da integragao. 0 Brasil possui Produto lnterno Bruto (PIB) 

per capita baixo, elevada concentragao de renda e outros indicadores de pobreza 

que reduzem sua importancia relativa como consumidor (CARVALHO e SILVA, 

1993). 

Analisando a questao de interagao dos mercados brasileiro e argentino, 

esses autores acreditam que o mercado brasileiro seja vital para a produgao 

argentina atingir nlveis rentaveis de escala e a possibilidade de agregar os 

consumidores brasileiros ao seu mercado podera recompensar, inclusive, 

investimentos argentinas no setor secundario. Para o Brasil, a agregagao do 

mercado argentino nao sera tao senslvel, isto e, sera importante mas nao 

essencial. Acreditam, ainda, que o grande interesse da industria brasileira no 
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MERCOSUL, em relac;8o a Argentina, baseia-se na possibilidade de a agrega~o 

ser de alta qualidade, pois ela produz carne de qualidade reconhecida no mercado 

internacional. 

Segundo RODRIGUES e JANK (1993), o impacto do MERCOSUL devera 

inicialmente ser diferenciado de acordo com a regiao geografica e a estrutura 

produtiva utilizada, com maiores impactos concorrenciais ocorrendo nas 

propriedades da Regiao Sui do Brasil, especialmente nas menos eficientes, que 

trabalham em baixa escala e com baixo nlvel tecnol6gico, e nas propriedades da 

regiao Centro-Oeste e pre-amaz6nica, que tern sua produ9ao inviabilizada 

principalmente pela distancia, pelo cambio desfavoravel e pela tributa~o das 

exporta96es (BARREIRAS ... , 1994). 

Hoje, grande parte dos problemas do MERCOSUL estao ligados ao 

transporte de cargas, embora o transporte da Argentina para o Brasil tenha 

melhorado muito (ARGENTINOS ... , 1995). A medida que o comercio entre os 

paises do MERCOSUL aumenta, a situa~o vai-se tornando mais grave. Alem 

disso, gastos com energia para refrigerac;ao resultam em urn custo mais elevado 

para o produto, quando chega ao destino e ao consumidor (MERCADO 

URUGUAIO ... , 1995). Existem, ainda, barreiras burocraticas locais, 

propositadamente acionadas quando do nao interesse setorial para que ocorram 

as importa96es vindas do Brasil para os demais palses do MERCOSUL, que 

podem causar dificuldades a uma empresa nacional durante meses (URUGUAL, 

1996). 

Especificamente no setor de carne bovina, o MERCOSUL e considerado 

uma amea~ ao Brasil, principalmente em func;ao da boa qualidade da carne 

produzida por seus parceiros no bloco. Os especialistas argentinas vem-se 

associando, procurando assegurar volumes e ofertas constantes de carne, e 

continuidade e uniformidade nas entregas, ah§m de uma qualidade permanente 

(ARGENTINOS ... , 1995). 

Ao analisar a competitividade na cadeia de carne bovina do Brasil em 

rela9iio a seus vizinhos no MERCOSUL, PEROSA (1997, p.463) argumenta que 

um fator a ser " ... considerado, e que quando se analisa a cadeia carne bovina eo 
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custo de produyao de segmentos da cadeia, normalmente esta-se trabalhando 

com dados medias para os pafses considerados. Os indices zootecnicos e de 

custos se diferenciam bastante tanto regionalmente quanta pelo sistema de 

produyao adotado. Embora essa considerayao seja valida tambem para pafses 

vizinhos, ela o e em menor escala_ 0 segmento da pecuaria brasileira apresenta 

um grau de heterogeneidade maier que o de seus parceiros no MERCOSUL Essa 

diferenciayao regional e de sistemas de produyao acaba por estabelecer ligay6es 

cada vez mais diferenciadas ao Iongo da cadeia produtiva" _ 

Essas liga96es diferenciadas podem propiciar fontes de vantagens 

competitivas em mercados segmentados_ 

Alem disso, o Brasil perde em custos na area bovina e na de ra96es. No 

entanto, embora a Argentina produza um boi mais barato, produz graos a preyos 

ainda mais competitivos. Como a pecuaria de corte gera retornos menores por 

unidade de area, aquele pais poderia especializar-se cada vez mais na area de 

graos. Ha dados que mostram que o potencial de substituiyao de pastagens por 

culturas agrfcolas na Argentina e grande, uma vez que cerca de 50% das suas 

propriedades agropecuarias sao ocupados por pastagens naturais. A expansao da 

produyao argentina de carne ficaria, entao, restrita a aumentos de produtividade 

do rebanho, por sua vez, limitados pela pouca aceitayao dos produtores em adotar 

novas tecnologias (LAZZARINI NETO et aL, 1996). E precise destacar, ainda, o 

potencial exportador do Uruguai, declarado livre da febre aftosa. 
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CAPiTULO 2 

REESTRUTURA<;AO PRODUTIVA E MERCADOLOGICA 

DA CADEIA DE CARNE BOVINA NO BRASIL 

Apesar da situac;:ao critica, do ponto de vista econ6mico, que caracterizou 

os anos 80, a agropecuaria teve um desempenho surpreendente: foi o setor que 

mais cresceu na economia nacionaL Esse crescimento teve como principal vetor a 

revolu<;:ao tecnol6gica ocorrida nas unidades de produc;:8o, que transformou a 

agricultura em uma das partes do sistema de alimentos, fibras e biomassas 

(PINAZZA e ARAUJO, 1993). 

Enfim, a agricultura ultrapassou os limites da porteira e estabeleceu 

profundas liga<;:6es tecnol6gicas, produtivas, financeiras e de neg6cios com as 

demais atividades da economia, ligadas a industria, comercio e servi<;:os, como 

sugere PINAZZA (1994). 

lsso leva a acreditar que, gradativa e irreversivelmente, tambem a pecuaria 

de corte tenda a comportar-se cada vez mais como um dos elos de uma cadeia de 

neg6cios que se especializa e aumenta a integra<;:ao econ6mica entre os demais, 

com fus6es de capitais (financeiro, produtivo e industrial), como grande sintoma da 

nova estrutura finaL 

Paralelamente a este quadro, com o plano de estabilizac;:ao econ6mica 

vigente, atraves do efeito indireto de queda dos pre<;:os reais das terras, a 

atividade perdeu o interesse de parte de seus investidores a curta prazo, por 

desativac;:ao, pelo menos momentanea, de uma de suas principals fun<;:Qes 

hist6ricas: a de servir-lhes como uma atividade de preservac;:ao de capital e 

reserva de valor. 

Tanto quanta outras atividades consideradas tradicionais dentro da nossa 

agropecuaria, passa a existir, a partir deste panorama, um movimento quase que 

natural que impulsiona as empresas e familias envolvidas, guardadas as devidas 

propor<;:Qes e capacidades de resposta destas a este cenario, em busca de 
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solucionar o aspecto de redugao de rentabilidade, sobretudo, se considerado o 

estado gradativo e constante de redugao dos pre<;os das principais commodities, 

em recente perfodo. 

2.1. A FORMA<;;AO E COORDENACAO DA CADEIA DE CARNE BOVINA NO 

BRASIL 

No perfodo p6s 1975, acentua-se a especializa<;:ao continua da agriculture, 

com a constituigao de varies Complexes Agroindustriais (GAls). Com a 

constitui<;:ao e consolidagao dos GAls, a dinamica da agriculture s6 pode ser 

apreendida a partir da dinamica conjunta da industria para a agricultural 

agricultural agroindustria/ comercializa<;:ao, o que remete ao domfnio do capital 

industrial e financeiro e ao sistema global de acumula<;:ao (DELGADO, 1985)_ 

Existem varias defini<;:oes para CAl, dependendo das diferentes visoes dos 

diversos autores, que variam desde aquelas que consideram a sucessao de 

atividades vinculadas a produgao e transformagao de produtos agropecuarios e 

florestais, segundo MOLLER (1990), ate os que incluem ainda o setor de 

distribuigao dos bens obtidos e transformados da agropecuaria, como 

ZYLBERSZTAJN (1995). 

A evolu<;:ao dos estudos econ6micos, enfocando a produ<;:ao e a distribuigao 

de alimentos e fibras, foi fortemente estimulada pelo advento do conceito de 

agribusiness, no trabalho de DAVIS e GOLDBERG (1957), que definiram o termo 

como: a soma de todas as opera<;:6es envolvidas na manufatura e distribuigao de 

insumos agrfcolas; opera¢es de produgao nas unidades produtivas; e a 

estocagem, processamento e distribui<;:ao dos produtos agrfcolas. 

Entre as principais tendencies do agribusiness, estes autores citam: 

a) Uma crescente taxa de mudanya tecnol6gica nas fazendas e uma forte 

relagao entre a fazenda e o suprimento de insumos industriais; 

b) Urn forte aumento das rela<;:oes entre os setores distribuidores de 

alimentos, incluindo os supermercados e as industries processadoras; 
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c) Um aumento da forga do consumidor como grupo social; 

d) A globalizagao do sistema agroalimentar; 

e) Mudanga do papel do Estado no processo; 

f) A integragao vertical do sistema. 

Contribuic;ao de GOLDBERG (1968) apontou a noc;ao de coordenac;ao do 

agribusiness como sendo seu ponto central. Para tanto, o autor estudou as 

relac;oes contratuais, a interac;ao entre institui<;6es e a integragao vertical do 

sistema. 

ZVLBERSZTAJN (1995) indica que a literatura baseada no paradigma da 

organizagao industrial aparece como importante subsidio para o entendimento das 

implica<;Oes da concentrada estrutura em relac;ao a agroindustria alimentar, em 

comparagao a dispersa estrutura visivel nas unidades produtivas. 

SALLES FILHO (1993) aponta que a ideia de se captarem fluxos inovativos 

pela aplicagao da matriz de insumo/produto para identificar as relac;oes 

intersetoriais parece ser um bom caminho para qualificar e quantificar, num 

determinado momento, a complexidade das relac;oes tecnicas e econ6micas em 

que se insere a agricultura. 

Esta articulagao entre o setor produtivo, o setor de insumos e bens de 

capitais eo setor de processamento, na opiniao de DELGADO (1985), viabiliza a 

mudanga de sua base tecnica, elemento fundamental para o processo de 

modernizagao. Esta ideia e ainda compartilhada por MIRANDA COSTAe RIZZO 

(1993). 

0 modelo pelo qual a pecuaria de corte bovina estabelece vinculo com os 

demais elos da cadeia negocial de carnes considera as diferengas de processos 

produtivos vigentes e caracteristicas especificas do setor, tais como: grande 

parcela do mercado ligado a economia informal; alto grau de sazonalidade; baixa 

dependencia a montante e a jusante; influencia dos ciclos pecuarios na formac;ao 

de prec;os de mercado direto e indireto, entre outras. 

Analisando a questao de formagao de GAls de carnes, MOLLER ( 1991) 

lembra que esta cadeia inclui um conjunto de mercadorias substitutivas entre si, 

para cuja geragao, transformagao e distribuic;ao concorrem distintos setores do 
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CAl e do sistema econ6mico. Esclarece que esses ramos ou setores nao se 

reduzem aqueles de carater produtivo, mas incluem tambem os ramos comerciais 

e de servit;:os, tecnicos e financeiros, alem de politicas publicas espedficas. 

0 CAl de carne bovina e citado por KAGEYAMA et al. (1990), como 

exemplo de insert;:ao nao complexa de atividade agricola nos circuitos industriais, 

com participayao relativamente baixa dos insumos industriais no consumo 

intermediario dos setores (29%) e com transformayao ou processamento industrial 

simples, numa unica etapa, cujo produto final e quase totalmente destinado ao 

mercado interno. Fica sendo considerado como CAl incomplete ou de baixa 

integrayao interindustrial, nem tanto pela intensidade, como pela qualidade das 

ligat;:6es industriais a jusante da atividade agricola. 

Existem evidencias, no entanto, demonstradas por MIELITZ NETTO (1994), 

de que a segmentayao do processo produtivo em etapas e os avant;:os 

tecnol6gicos permitem maior controle da produt;:ao por parte dos produtores mais 

modernos. Diante deste quadro, os demais agentes envolvidos no complexo 

passam a buscar alternatives ao seu alcance, aumentando a parcela enviada ao 

mercado externo, criando casas de cernes especiais, etc., que exigem urn produto 

com qualidade superior e diferenciada. 

A conjugat;:ao de fatores como o dominio da tecnologia, a disponibilidade da 

materia-prima e capital viabiliza as inovay6es que permitem essa produyao. 

Conclui este autor que o processo de modernizayao ocorrido na pecuaria de corte, 

nos ultimos anos, inclui aspectos tecnicos e econ6micos relatives a mudant;:a na 

racionalidade das decis6es que lhe sao pertinentes, e tambem nas suas relat;:6es 

com os demais setores da economia. 

Segundo TALAMINI e KINPARA (1994), poderiam ocorrer duas situat;:6es 

extremas: aquela em que existe grande divisao do trabalho, aplicat;:ao de 

tecnologia e consequentemente urn razoavel controle sabre os fatores naturais, ou 

entao, urn sistema de produyao completamente dominado pelos fatores naturais e 

ecol6gicos. 

Entre estes limites, urn grande numero de inovat;:6es de diversas naturezas 

(alimentar, sanitaria, genetica, de manejo, entre outras) podem ser adotadas. 
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Algumas podem ser avaliadas quantitativamente em termos do aporte de capital 

que exigem e do resultado proporcionado diretamente. Outras, como as praticas 

de manejo zootecnico e medidas gerenciais, poderao proporcionar significativos 

incrementos na produtividade e rentabilidade. 

A proposta de analise do processo de modernizac;:ao, com os seus 

esperados incrementos de produtividade, estara sendo alva de confrontac;:ao da 

atividade pecuaria com uma nova realidade de ambiente macroecon6mico, pondo 

em duvida determinadas ineficiemcias no segmento agroindustrial. Portanto, 

grandes mudanc;:as estruturais para o futuro mercado de carnes no pals estao 

previstas. 

BLISKA et al. (1998, p. 3) consideram que "o estudo de uma cadeia 

produtiva objetiva analisar as relac;:oes entre agricultura, industria e distribuic;:ao de 

determinado produto e, portanto, se refere a sequencia de operac;:oes ffsicas, 

tecnicamente complementares, pertinentes a produc;:8o primaria, processamento, 

distribuic;:8o e consumo de urn bern". 

Castro et al. (1996) apud BLISKA et al. (1998, p. 3) descrevem uma cadeia 

produtiva como "urn conjunto de componentes interativos, fornecedores de 

servic;:os e insumos, industrias de processamento e transformac;:ao, distribuic;:ao e 

comercializac;:ao, alem de consumidores finais do produto e subprodutos. Dentro 

deste contexto, as cadeias agrfcolas vi sam suprir o consumidor final com produtos 

cujas caracterfsticas sejam compativeis com suas necessidades e prec;:os 

adequados". 

A cadeia produtiva de carne bovina compreende basicamente: 

fornecedores de insumo a produc;:8o primaria, abate e processamento, distribuic;:8o, 

comercializac;:ao e consumo da carne. No ambiente externo, atuam diversos 

organismos e instituic;:Oes, em que se destacam os setores de pesquisa e difusao 

de tecnologia. Uma vez que existe grande interdependencia entre todos esses 

segmentos, e necessaria que todos eles atuem de forma sincronizada para que se 

alcancem maior produtividade e equidade ao Iongo da cadeia (PEETZ et al., 

1996) . 
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Ao Iongo da cadeia, sao obtidos diversos produtos e subprodutos. Alguns 

sao direcionados ao setor produtivo (como animais vivos, semen, embrioes), e 

outros sao direcionados aos consumidores finais. 

Segundo BLISKA et al. (1998), o fluxograma da cadeia produtiva de came 

bovina no Estado de Sao Paulo, cuja representac;:ao poderia ser amplificada para a 

maioria dos Estados brasileiros, esta representado na FIGURA 13, de forma 

simplificada, e na FIGURA 14, de forma mais detalhada. 

FIGURA 13: Fluxograma da cadeia produtiva da carne bovina no Estado de Sao 

Paulo (simplificada) 
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FIGURA 14: Fluxograma da cadeia produtiva da carne bovina no Estado de Sao Paulo (completo) 

FONTE BLISKA et al. (1998) 
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2.1.1. 0 HISTORICO DA AGROINDUSTRIA PROCESSADORA DE CARNES NO 

BRASIL E 0 EST AGIO ATUAL DE DESENVOLVIMENTO 

Urn breve relato do hist6rico das empresas ligadas ao setor de carnes no 

Brasil sera apresentado, demonstrando que este Complexo Agroindustrial evoluiu 

conjuntamente a revolu9iio modernizadora ocorrida nas ultimas decadas, sofrendo 

modificac;:oes importantes durante o perfodo. 

0 panorama formado por pequenos e rusticos abatedouros, como objetivo 

de abastecimento regional, comec;:a a ser alterado durante a decada de 40, 

quando ja se vislumbravam alguns investimentos no setor. Na decada de 50, 

registram-se volumosos investimentos estrangeiros, criando-se urn parque 

industrial e acelerando-se a modernizayao. 

lniciam-se as exportac;:Oes e o atendimento as crescentes demandas 

urbanas durante os anos de poHticas "desenvolvimentistas". 

Na decada de 60, as industrias comec;:am a consolidar suas posic;:6es e a 

aumentar a parcela de exportac;:Oes que neste periodo oscilaram entre 5 e 10% do 

total produzido, considerando-se carnes resfriadas, congeladas e industrializadas. 

0 pais conquista posiyao no mercado internacional de carnes industrializadas, 

cujas empresas contavam inclusive com o mecanisme de draw-back, ou seja, se 

necessario, importava-se carne de outro pais para exportar como carne 

industrializada (DE ZEN, 1995). 

Durante o periodo, urn grupo de quatro multinacionais assume situac;:ao de 

controle oligops6nico, alem da ocorrencia da regionalizac;:ao das industrias, com 

forte concentrayao nos Estados de Sao Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sui (cerca de 70% do total). S6 o Estado de Sao Paulo acumulava 40% 

do total das industrias e esta forte concentrayao de capital teve ayao inibidora a 

entrada de outras empresas no setor, criando-se condic;:oes para a multiplicac;:ao 

de inumeros estabelecimentos clandestinos, que visavam ao abastecimento 

regional. 
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Na decada de 70, reduzem-se gradativamente as margens de lucratividade 

e aumentam os problemas de tributagao, ocorrendo, assim, uma debandada do 

capital estrangeiro no setor, o que inaugura urn segundo estagio no 

desenvolvimento da atividade, cuja principal caracterfstica e a nacionalizagao das 

empresas. 

No final dos anos 70 e infcio dos 80, comegam a surgir novas empresas 

ligadas ao setor, com capacidade menor e demonstrando forte movimento de 

descentralizagao, paralelo a consolidagao da atividade em areas do Brasil Central 

Pecuario. 

Os dados a seguir analisados objetivam demonstrar o hist6rico de formagao 

desse segmento. Na TABELA 11, pode-se visualizar a posigao hist6rica de receita 

operacional lfquida de alguns dos maiores frigorfficos em atividade no ano de 

1993. 

TABELA 11: Os maiores frigorfficos do setor de carnes no Brasil (1993) 

Receita operacional liquida 

Frigorifico Sede (US$ milhOes em 1993) 

Swift Armour (Bourdon) SP 251,89 

Sadia Oeste MT 215,10 

Anglo SP 116,71 

Kaiowa SP 105,69 

Riosulense sc 71,30 

Fribasa PE 70,79 

Frisa ES 50,49 

Cicade RS 48,10 

Planalto GO 41,18 

Mataboi MG 34,01 

FONTE: Balanc;:o Anual 1994- Gazeta Mercantil, citado em ANUARIO 

95 DA PECUARIA DE CORTE (1995)- DBO RURAL 

Tecnicamente, as estruturas atuantes no abate dos animais e no 

processamento das carcagas sao chamadas de matadouros e frigorificos. Os 

matadouros sao unidades operacionais pequenas, rudimentares, sem tuneis de 
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congelamento, sendo o produto fresco, refrigerado ou in natura, comercializado 

para consumo imediato na propria regiao de influencia. A maioria das unidades 

nao opera sob inspegao sanitaria e sonega impastos. 0 abate clandestino, muitas 

vezes, compensa a ineficiencia de alguns setores (PEETZ et al., 1996). 

Os frigorfficos sao unidades operacionais mais completas, dotadas de 

equipamentos modernos, em que o controle da materia-prima, o processamento, a 

estocegem e a distribuigao sao gerenciados sob moldes empresariais, e operam 

sob inspegao sanitaria (BLISKA et al., 1998). 

Segundo Peetz et al. (1996) apud BLISKA et al. (1998, p. 35) "no Estado de 

Sao Paulo, atualmente, existem cerca de 50 unidades de abate e processamento 

de bovinos sob a lnspegao Federal. A capacidade instalada de abate encontra-se 

ao redor de 23.300 animais/dia ou 582.500 animais/mes (25 dias operacionais), ou 

ainda cerca de sete milhoes de animais/ano. Assim, caso o parque industrial 

operasse sem capacidade ociosa, a produgao paulista de carne bovina poderia 

estar ao redor de 1 ,4 milhao de toneladas/ano. No entanto, o parque industrial 

paulista vem apresentando capacidade ociosa superior a 60%". 

As empresas do segmento frigorffico e de matadouros estimam que de 

cerca de cada tres bois abatidos no Estado de Sao Paulo, apenas um seja 

proveniente do proprio Estado, sendo os demais provenientes principalmente de 

Estados limftrofes. E preciso destacar que as estatfsticas oficiais nao contemplam 

os abates realizados em estabelecimentos nao inspecionados e os realizados de 

forma clandestina, o que dificulta a comprovagao de tais assertivas. 

No processo de aquisigao da materia-prima, junto aos agentes produtores, 

o aspecto qualitativo (idade, sexo, tipo de rendimento de carcaga, tipo de 

cruzamento, entre outros) geralmente nao e valorizado pelas industrias. No 

entanto, esse aspecto e muito importante para que a cadeia de carne bovina 

adquira competitividade, tanto no mercado interno como no internacional. 

Como pode ser observado no trabalho de BLISKA et al. (1998, p. 35), "a 

carne in natura e influenciada tanto pela produgao de campo como pelas 

condig5es de resfriamento da carne e pelas tecnicas de amaciamento 

empregadas pela industria. A melhoria da qualidade e condicionada a incentivos 
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ao produtor na transagao com o frigorffico, valorizando a came de melhor 

qualidade. Outra alternativa e o incentive fiscal para o abate de bovinos jovens 

(redugao do lmposto Sobre Circulagao de Mercadorias e Servigo = ICMS), o qual 

pode contribuir ainda para reduzir o ciclo de produgao de carne bovina que esta 

entre quatro e cinco anos. Mas os premios para a carcaga de qualidade ou os 

criterios de tipificagao s6 possuem significado, se o consumidor final se beneficiar 

da melhor qualidade do produto". 

Nesse segmento da cadeia, ha urn fluxo de desmontagem e processamento 

dos bovinos, que resulta na oferta de carne in natura e em produtos cameos 

variados. As etapas cumpridas nos matadouros encerram-se nas camaras de 

resfriamento e as demais etapas sao cumpridas integralmente pelos frigorfficos 

processadores, tanto para o produto a ser comercializado posteriormente, in 

natura, ou como derivados (PEETZ et al., 1996). 

A carne produzida e beneficiada destina-se basicamente aos dois 

mercados: a) lnterno, menos exigente e pouco atento a qualidade; e b) Externo, 

cuja infra-estrutura de funcionamento exige elevado nfvel tecnol6gico. 

A distribuigao comercial dos cortes in natura responde por cerca de 85% 

dos abates e os cerca de 15% restantes vao para o processamento industrial e 

destinam-se principalmente ao mercado internacional (BLISKA et al., 1998). 

Normalmente, o mercado trabalha com urn prego diferenciado para machos 

e femeas, com urn desagio de 10 a 15% no prego da vaca. A relagao contratual e 
considerada "frouxa", inexistindo, na maioria das vezes, maiores regras ou 

contratos entre os atores envolvidos. 

Ocorre no setor forte assimetria de informag6es, uma vez que o pecuarista 

nao sabe com precisao qual o rendimento de seu animal no processo de abate e 

limpeza de sua carcaga. Na maioria das vezes, e recomendado que o produtor 

deva assistir ao abate dos animais e a pesagem das carcagas nos frigorificos, pois 

frequentemente ocorrem "ag6es oportunistas" (BLISKA et al., 1998). 

A tendencia atual e a de os frigorificos se instalarem pr6ximos as regioes 

produtoras, Ionge dos grandes centros. Desta forma, a distfmcia entre centros 

beneficiadores e consumidores exige que as carcagas sejam transportadas com 
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osso por muitos qui16metros, sendo desossadas nos ac;:ougues e supermercados. 

As aparas, sebo e ossos retornam para a industria de insumos, sendo utilizados 

na alimentagao animal. Mas a mudanc;:a do local de desossa da carne bovina, 

tradicionalmente realizada nos estabelecimentos varejistas, vem-se caracterizando 

como agente dinamico de mudanc;:as, dentro da atual estrutura da cadeia em 

questao. 

BLISKA et al. (1998, p. 36) apontam que "tendo estabelecido de forma mais 

intensa nos ultimos dois anos, a desossa nos frigorificos vem atendendo as 

demandas cada vez maiores de alguns setores do segmento varejista, e, em 

consequencia, alterando as relac;:6es entre os diversos niveis da cadeia. Porem, as 

vantagens trazidas por esta nova estrategia nao beneficiam apenas frigorfficos e 

varejo, mas a cadeia como um todo, revelando-se fonte de incentivo a melhoria da 

coordenac;:ao desta". 

Na sequencia, os autores citam as principais vantagens da desossa: 

a) Reduc;:8o do custo por tonelada de carne transportada: elimina-se o 

transporte de ossos (cerca de 25% do peso total das carcac;:as) e aproveita-se o 

espac;:o entre as carcac;:as, estimado em 30% do volume do espago disponivel para 

carga nos caminhoes; 

b) Maior controle sanitaria: a desossa exige padroes sanitarios mfnimos, na 

maioria das vezes nao alcanc;:ados pelos pequenos varejistas. A atuac;:ao da 

fiscalizac;:ao seria mais facil em um pequeno numero de frigorificos do que no 

enorme numero de pequenos estabelecimentos nos quais a desossa e realizada 

atualmente; 

c) Aumento da arrecadac;:8o tributaria: em consequencia do maior valor 

agregado a carne, a magnitude do valor oferecido a tributac;:ao tambem seria 

maior; 

d) Aumento da atividade econ6mica: a nova atividade exige maior emprego 

de mao-de-obra e utilizac;:ao de novos insumos como, por exemplo, embalagens e 

maquinas empacotadoras, incentivando tanto o setor de carnes como os setores a 

ele relacionados; 

78 



• 

, 

' 

e) Redu<;:iio dos custos do sistema de distribuiyiio: elimina<;:iio da 

necessidade de areas de desossa em locais onde o metro quadrado e caro, como 

shoppings e regioes centrais das cidades; o fim dos sistemas de coleta de ossos 

tambem contribui para a reduyiio dos custos de distribuiyao da came. 

Segundo os mesmos autores (p. 37), "quanta a orienta<;:iio interna das 

atividades, os grandes frigorfficos de bovinos ainda se caracterizam pela 

indefini<;:ao da dire<;:iio estrategica. Os produtores agrfcolas integrados - de 

frangos e sufnos - tern como objetivos a busca de maior qualidade, de 

padronizayiio da materia-prima e de amenizayiio de conflitos, atraves da 

reconfigurayiio das rela<;:6es com os beneficiadores. Embora na cadeia de carne 

bovina existam preocupa<;:6es semelhantes, predominam as iniciativas isoladas e 

desarticuladas". 

Segundo Coutinho e Ferraz (1993) apud BLISKA et al. (1998, p. 41), "o 

setor de abate e preparayao de carnes no Brasil vern crescendo em fun<;:iio do 

dinamismo do mercado domestico de carne de frango, devido ao declfnio do pre<;:o 

relative dessa carne em relayiio as outras carnes e ao nfvel geral de pre<;:os. 0 

setor e dominado por empresas que se iniciaram na area de sufnos e depois 

desenvolveram a avicultura como eixo dinamico. Posteriormente, a diversifica<;:iio 

se processou horizontalmente (incorporando a came bovina), e verticalmente -

tanto para tras, nas ra<;:oes, como para frente, nos industrializados. Algumas 

empresas diversificaram de cereais para carnes, ao estilo americana. 0 nfvel de 

concentrayiio e mais alto na cadeia de aves, seguido pelo de sufnos, e a area de 

bovinos e bastante pulverizada. A estrutura cooperativa e importante e comporta 

ate mesmo os mercados de marca, mas tern principalmente alcance regional. As 

principais empresas lfderes sao nacionais e de capital privado, e os grandes 

frigorfficos multinacionais na area de bovinos desapareceram, com apenas uma 

exce<;:ao". 

0 faturamento dos grupos lfderes no setor de carnes cresceu cerca de tres 

vezes durante a decada de 80, alem de eles haverem diversificado muito, atraves 

da articulayiio de suas atividades ao Iongo e atraves das cadeias, e da negocia<;:iio 

da dinamica diferenciada dos mercados domestico e internacional. Essas 
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empresas aumentaram a sofisticagao dos processes industriais, inovando tambem 

nas relac;oes com a agricultura, no fornecimento de aves e sui nos, consolidando e 

atualizando continuamente sistemas de contrato. Ocorreram grandes 

investimentos na aquisic;8o e construgao de plantas, com financiamento proprio, 

fundos do BNDES, e em alguns casos urn mix de fundos e incentives locais e 

regionais. Nesse processo, houve inclusive urn endividamento de diversas 

empresas (BLISKA et al., 1998). 

No passado recente, as empresas lideres estao demandando grande 

esforc;o e capacidade para negociar formas de cooperac;ao na area internacional, 

com o objetivo principal de ganhar acesso ao mercado japones e ao da Uniao 

Europeia, profissionalizando suas representac;oes associativas e atraves da 

consolidac;8o de joint ventures. 

A competitividade das carnes brasileiras, no nivel internacional, e 

freqOentemente alvo da injusta concorrencia das praticas "protecionistas" nos 

paises centrais. E necessario lembrar ainda que, em tempos de substituic;8o das 

barreiras tarifEirias, praticadas no passado, por barreiras nao tarifarias, por parte 

dos paises desenvolvidos, o problema maior para a competitividade internacional 

brasileira reside na questao sanitaria, com a falta de fiscalizac;ao e controle 

interno. 

Em termos de MERCOSUL, a estrutura empresarial do Brasil e bern maior 

e mais articulada, resultado da sua diversificac;ao e do dinamismo e sofisticac;ao 

do mercado domestico. 

Os resultados obtidos por COUTINHO e FERRAZ (1993) mostram que, 

embora o setor de abate e preparac;8o de carnes apresente deficiencias 

competitivas, tern ocorrido urn processo de inovac;ao por produtos, processes e 

novas formas organizacionais - especialmente a integrac;ao. Esse processo exige 

investimentos preliminares em P&D e e menos intenso na area de bovinos do que 

nas areas de aves e sui nos. 

Segundo dados colhidos na PROCAR (1998), nos Estados Unidos, os 

matadouros estao localizados na area de maior concentrac;ao de produc;8o de 

pecuaria de corte. Cerca de 75% dos abates ocorrem na regiao Centro-Norte do 
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pais e nos Estados que formam as planicies do Sui. Aproximadamente 70% da 

carne bovina norte-americana e beneficiada e empacotada em cortes primarios e 

secundarios nestes centros. 0 mercado atacadista conforma-se de acordo com a 

seguinte estrutura: 

a) Packer Sales Office: escrit6rio de vendas de carater local que nao tem 

contato direto com a carne; 

b) Packer Branch House: alem de vender a carne, armazena, distribui e a 

processa; 

c) Agente de vendas: vende a came a carteira de clientes constituida por 

estabelecimentos varejistas ou instituig6es; 

d) Purveyor (provedor): empresa que compra a carne, processa-a em cortes 

e vende a outras; 

e) Distribuidores: possuem grandes quantidades de carne, armazenam e a 

distribuem sem cortar ou modificar o produto. 

Alem disso, o mercado varejista organiza-se da seguinte maneira: 

a) Supermercados/estabelecimentos varejistas: compram os cortes 

secundarios dos empacotadores e processadores e os cortam segundo a 

demanda; 

b) Restaurantes: abastecem-se principalmente de distribuidores e agentes 

de venda; 

c) Mercado institucional: hospitals, escolas e destacamentos militares. 

2.1.2. A COORDENA<;:AO DA CADEIA DE CARNE BOVINA E A FORMA<;:AO 

DAS ALIAN<;:AS MERCADOLOGICAS 

A capacidade de agao estrategica, fundamental para a competitividade 

dinamica, necessita uma mediagao para sua utilizagao em cadeias produtivas: 

torna-se necessaria uma abordagem da capacidade de coordenagao da cadeia 

produtiva em que as empresas desenvolvem suas estrategias (FARINA, 1998). 

Segundo FARINA e ZYLBERSZTAJN (1994), coordenagao pode ser 

conceituada como o processo de transmissao de informag6es, estimulos e 

81 



controles ao Iongo da cadeia produtiva de forma a responder a mudan<;:as no 

ambiente competitivo. 

FARINA (1998) argumenta ser fundamental a coordena<;:ao no estudo e 

operacionaliza<;:ao deste conceito. Essa coordena<;:ao pode ser analisada por meio 

das a<;:oes estrategicas adotadas por determinado segmento econ6mico e que 

estariam influindo no ambiente competitivo e alterando o poder de concorrencia. 

De cunho qualitativo, a a<;:ao de coordena<;:ao pode ser analisada mediante sua 

capacidade de propiciar aos agentes de determinada cadeia poder de 

implementa<;:ao de a<;:oes estrategicas, necessarias a competitividade dinamica. 

Essa a<;:ao poderia manifestar-se na capacidade da coordena<;:ao em 

governar e monitorar a transa<;:ao no ambito da cadeia produtiva (verticalmente), 

objetivando viabilizar uma estrategia de concorrencia horizontal. Dada uma 

estrutura de governan<;:a adequada, a a<;:ao da coordena<;:ao poderia influir no 

ambiente competitivo atraves da implementa<;:ao de a<;:oes estrategicas no ambito 

da cadeia. Assim, embora os indicadores dessa a<;:ao de coordena<;:ao sejam de 

cunho qualitativo, sao passfveis de analise por meio do alinhamento dos atributos 

das transa<;:oes entre as etapas do processo produtivo, com as estruturas de 

governan<;:a adotadas (FARINA, 1998). 

Segundo PEROSA (1999, p. 108), "as vantagens competitivas decorrentes 

de uma experiencia de coordena<;:ao num sistema agroalimentar sao de natureza 

mensuravel e nao-mensuravel. As primeiras podem ser exemplificadas por meio 

de ganhos financeiros pelos integrantes da cadeia e mesmo pela amplia<;:ao de 

mercado para o seu produto. Como exemplos da segunda, evidenciam-se a 

qualifica<;:ao do produto no mercado e a perspectiva de se produzir para um 

mercado estavel, possibilitando investimento de media e Iongo prazos que 

impliquem em ganhos de produtividade e em maior poder competitivo no mercado. 

No que se refere a evolu<;:ao da participa<;:ao no mercado, esse e urn indicador que 

se reporta a competitividade passada, a vantagens competitivas adquiridas". 

Segundo FARINA (1998), reflete, ainda, a adequa<;:ao de recursos utilizados 

pela empresa aos padroes de concorrencia vigentes nos mercados de que 

participa e que podem combinar de maneira diferente variaveis tais como pre<;:o, 
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regularidade da oferta, diferenciagao de produto, lan<;:amento de novas produtos, 

etc .. 

0 conceito de competitividade tem, ainda, um componente dinamico, que 

engloba as condig6es de incorporagao continuada de inovag6es - tecnol6gicas, 

organizacionais e institucionais/legais. 

Ainda segundo Farina (1998) apud PEROSA (1999, p. 107), " ... a 

capacidade de agao estrategica e os investimentos em inovagao de processo e de 

produto, marketing e recursos humanos determinam a competitividade futura, uma 

vez que estao associados a preservagao, renovagao e melhoria das vantagens 

competitivas dinamicas". 

"As informag6es das esferas tecnol6gica e institucional/legal que estariam 

contribuindo no ganho de competitividade da cadeia devem estar ligadas aquelas 

do papel da coordenagao. Nesse sentido, os ganhos de competitividade 

decorrentes da adogao de inovag6es tecnol6gicas devem ser caracterizados tendo 

como parametro a presen<;:a de organizag6es, como as Aliangas Mercadol6gicas; 

da mesma forma, transformag6es de cunho institucional que propiciem vantagens 

comparativas para a cadeia como um todo, ou para parte dela, devem ser 

analisadas tendo como referencia a presenga da coordenagao num processo que 

demanda um certo grau de especificidade dos ativos, competitivamente", segundo 

PEROSA (1999, p. 109). 

Segundo o mesmo autor, na cadeia da carne bovina estao presentes 

caracterfsticas que podem conferir especificidades importantes na delimitagao de 

formas organizacionais mais adaptadas ao ambiente competitivo. Dentre as 

caracterfsticas que exercem influencia na delimitagao da agao de coordenagao 

podem ser listadas as seguintes: 

a) A perecibilidade da carne bovina, com reflexos no processo de 

adequagao do fluxo de abate, processamento e distribuigao e na implementagao 

de processos de preservagao na industria e comercio; 

b) A relagao "valor/peso", com reflexos na localizagao geogn3fica da 

produgao, das plantas industriais e da distribuigao; 
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c) a heterogeneidade na pecuaria, com reflexos nos custos e na 

padronizat;;ao da materia-prima para a industria de processamento. 

De maneira geral, uma Alianya Mercadol6gica e a formalizat;;ao de urn 

acordo entre pecuaristas, frigorfficos e supermercados, coordenado por entidades 

representativas, tal como o FUNDEPEC - Fundo de Desenvolvimento da Pecuaria 

do Estado de Sao Paulo, que objetiva p6r no mercado urn produto com atributos 

especfficos de qualidade. Constitui uma forma organizacional que estabelece aos 

integrantes regras de contrato mais complexas que aquelas prevalecentes numa 

organizat;;ao tradicional de mercado, em que o produto e vendido, sem restrit;ilo, 

por urn pre<;;o uniforme. 

Segundo PEROSA (1999, p. 138}, "a possibilidade de que as partes 

envolvidas nao cumpram o que foi combinado, faz que se estabeleyam estruturas 

de govemanya (formas contratuais) para reduzir esse risco. Formas contratuais 

que reduzem os riscos envolvidos numa transat;;ao econ6mica estariam atuando 

para reduzir os custos inerentes a essa transat;;ao". 

No caso da Alianya Mercadol6gica, os integrantes que aderem ao programa 

assumem compromisso contratual de cumprir os quesitos normatizados para cada 

segmento desse sistema agroalimentar, uma vez que o mercado de carne bovina 

comporta a comercializat;;ao, desde urn produto sem qualquer controle de 

qualidade, ate urn produto com atributos de sanidade, maciez, sabor, aparencia, 

embalagem e distribuit;;ao. 

PEROSA (1999) mostra que uma das principais dificuldades desse sistema 

negocial e a de harmonizar interesses muitas vezes conflitantes e que requer do 

processo de coordenat;;ao transparencia dos objetivos e das etapas a serem 

cumpridas. No caso de urn sistema agroalimentar, observam-se tres quest6es: 

a) 0 que e para quem produzir; 

b) As regras basicas para participar de urn processo integrado de produt;ilo; 

c) Os beneficios, de curto, medio e Iongo prazos, para o sistema e para os 

segmentos que dele participam. 

Essas questoes constituem a primeira demanda para qualquer institui<;;ao 

na a<;;ao de coordenat;;ao. 
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"Para este Programa, qualidade e um conceito integral, que abrange tanto o 

produto quanta o ambiente que o cerca, alem dos aspectos biol6gicos, 

econ6micos e culturais, bern como as analises de tendemcias de mercado e nichos 

de consumo. Para viabilizar Programas de Qualidade, e necessaria a formayao de 

aliangas comerciais e estrategicas entre todos os segmentos do setor da carne 

bovina, que se unem com a finalidade de integrar processo produtivo objetivando 

o maximo de controle com ganhos de efici€mcia e rentabilidade. Trata-se de 

integrar os segmentos da produyao pecuaria (pecuaristas), da industria 

(frigorificos), e do comercio varejista (supermercados), para levar ate o 

consumidor carne bovina de qualidade superior'' (FUNDEPEC, 1996 apud 

PEROSA, 1999, P- 117). 

PEROSA (1999, p. 117) lista as exigemcias para a participayao dos agentes: 

"estao aptos a participar da Alian~a portanto, pecuaristas, frigorificos e 

supermercados que se comprometam com a produyao de carne no ambito de um 

programa de qualidade que leva em conta nao somente preceitos econ6micos de 

eficiemcia, mas de adequayao da eficiencia a preceitos mais amplos de qualidade. 

A preocupayao com meio ambiente e sanidade, desde a pecuaria propriamente 

dita ate a gondola do supermercado, caracteriza uma postura da Alian~a que 

ultrapassa a simples busca de eficiencia econ6mica de curta prazo, para se 

colocar enquanto processo de aquisiyao de especificidade/diferencia~ao do 

produto, e de competitividade frente as tendemcias de consumo e nichos de 

mercado que se apresentam" _ 

A Alian~a Mercadol6gica estabelece um programa de qualidade que leva 

em conta uma redefiniyao do comportamento dos agentes dessa alianga_ 0 

oportunismo que geralmente baliza as rela~oes comerciais entre os agentes 

econ6micos na cadeia de carne bovina e um impedimenta a melhoria da eficiencia 

econ6mica dos diversos elos desta cadeia. 

Fica clara, para quem ja participou de uma rodada de negociayao da 

Alian~a Mercadol6gica, o menor poder de barganha do segmento produtivo da 

pecuaria em rela~ao a distribui~ao e abate. E, entre os dais ultimos, do abate em 

relayao a distribuiyao_ 
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Nesse sentido, a agao de coordenagao, atraves das liderangas do 

segmento, tern tentado viabilizar negociag6es; o preceito basico e o 

estabelecimento de regras de conduta que propiciem o dialogo e evitem o 

exacerbamento da relagao de desconfianga, que sempre caracterizou o 

comportamento da cadeia de carne bovina brasileira; e amplamente conhecida a 

hist6ria de conflito que se observa historicamente entre os atores envolvidos. 

PEROSA (1999, p. 145) lembra, no entanto, que "baseada no poder de 

barganha que ora se apresenta maior para os pecuaristas, ora para os frigorfficos 

e, mais recentemente, para os distribuidores varejistas, observa-se ainda hoje a 

postura oportunista de uns e de outros em auferir ganhos momentfmeos. Tal 

postura dificulta, em muito, estabelecer-se urn horizonte de planejamento e 

modernizagao ao Iongo de toda a cadeia". 

Outra questao frequentemente debatida entre as partes e o destine atual de 

alguns paradigmas do segmento, que deixam de ter o devido respaldo no interior 

de urn sistema, que visa ao aumento da qualidade dos produtos, de uma maneira 

geral. Exemplos sao o couro e a diferenga entre pregos pagos as femeas abatidas 

e os em relagao aos machos. 

Em recente trabalho sobre comercializagao de carne bovina, PARRE e 

BARROS (1997) evidenciam a importancia dos subprodutos na composigao da 

margem retida pelo atacado: a desconsideragao daquele valor pode conduzir a 

subestimagao de ate 50% na margem de comercializagao daquele segmento. 

Nos dois casos referidos - na remuneragao diferenciada da femea e na dos 

subprodutos do abate - observa-se uma relagao comercial na qual o poder de 

mercado estabeleceu normas de conduta entre as partes envolvidas, gerando 

conflitos no relacionamento. 0 papel da coordenagao, nos dois casos, tem-se 

pautado em apresentar fatos e informagoes concretas na mesa de negociagoes. 0 

resultado dessas negociag6es tern influencia da coordenagao ao explicitar aos 

segmentos envolvidos as barreiras existentes ao estabelecimento de uma agao 

mais cooperativa; mas o grau de interferencia da mesma no estabelecimento de 

regras comerciais esta limitado pelo poder de cada segmento no mercado 

(PEROSA, 1999). 
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Essa questao tambem manifesta-se no relacionamento entre frigorificos e 

em rede de supermercados. Por inumeras razoes, o poder de mercado tem-se 

deslocado em anos recentes da esfera industrial para a de distribui<;ao. Segundo 

PEROSA (1998}, a diferencia<;ao de produtos atraves de aspectos qualitativos, do 

estilo de vida, orientados para conveniencia do consumidor, a preocupac;;ao com o 

meio ambiente e com a saude entre outros, passam a exercer influencia sabre o 

sistema agroalimentar. 

E passive! classificar essas transformac;;oes como uma terceira onda que 

vern reestruturar o poder nas relac;;oes entre produc;;ao e consume. " ... Na primeira 

onda, o poder estava no campo. Na segunda onda, o poder foi exercido pela 

industria, notadamente ap6s a Segunda Guerra mundial. Na terceira onda, ao 

Iongo dos ultimos 20 anos, o poder e a lideranc;;a gradativamente migraram para o 

segmento de distribui<;ao, particularmente o comercio varejista" (Wedekin e Neves, 

1995 apud PEROSA, 1999, p 148). 

Embora seja uma institui<;fio representativa dos interesses de pecuaristas, 

entidades como o FUNDEPEC, como agente coordenador, nao tern poder para 

alterar a rela<;ao existente no jogo de forc;;as de mercado, atraves da constituic;;ao 

de mecanismos regulat6rios como os da Alianc;;a Mercadol6gica. 

2.1.3. 0 EST ADO E A REGULA<;AO SOBRE 0 MERCADO DE CARNE BOVINA 

0 apoio oficial estadual para a atual atividade pecuaria advem 

principalmente do recente Programa do Novilho Precoce, iniciado M cerca de 

cinco anos no Mato Grosso do Sui, e em fase de implanta<;ao em varios Estados 

da Federa<;ao, como Sao Paulo, Goias, Minas Gerais, Parana e Rio Grande do 

Sui. 

Apesar da propaganda oficial de defesa da bandeira da modernizac;;<'io do 

setor, com taxas de desconto do ICMS variaveis a fim de incentivar os produtores 

mais dispostos ao uso da tecnologia e baratear o prec;;o de aquisic;;ao da materia

prima pela industria, a justificative e, fundamental mente, a questao fiscal. 

87 



Os governos contabilizam futures ganhos na redugao do tempo de abate 

dos animais e na reduyao da sonegayao pelos agentes da cadeia de carnes 

bovinas. Alem disso, dividendos politicos serao colhidos atraves do apoio das 

principais lideranyas. 

No entanto, a discussao de tais programas tem-se destacado como um 

excelente exercfcio de soluyao "neo-corporatista" para tomadas de decisao e 

elaborayao de pollticas setoriais, atraves da implantayao e da atividade das 

Camaras Estaduais Setoriais. Este exercfcio tem aproximado os agentes da 

cadeia e possibilitado determinados progresses em antigas reivindicay6es, ate 

mesmo para os agentes com menor poder de barganha, tais como os produtores, 

por sua caracteristica pulverizada e de fraca organizayao. 

Um exemplo testemunhado foi a concordancia por parte da industria em 

passar a aceitar carcayas com peso inferior ao usual, de 17 a 18 arrobas, para 

animais terminados (o que sempre foi uma exigencia hist6rica por parte dos 

frigorificos, pelo fato de diluir custos fixos por carcaya na linha de abate), desde 

que enquadradas nas normas do Programa, por exemplo, idade maxima para 

abate de 2 anos e cobertura de gordura da carcaya variando de 3 a 10 mm, com 

pesos mfnimos dos animais de 15 arrobas para machos e 14 arrobas para 

femeas. 

Tal medida e um ganho para os produtores, pois, por motivos fisiol6gicos, a 

eficiencia do ganho de peso dos animais, ap6s o peso de 15 arrobas, declina 

vertiginosamente, aumentando em muito os custos finais de termina<;ao. 

COUTINHO e FERRAZ (1993) enfatizam o papel do Estado como promotor 

da competitividade em suas dimens6es sistemica, empresarial e setorial. 

Consideram que esse papel nao e limitado a inevitaveis falhas de mercado, que 

sempre exigiram que o Estado assumisse tarefas que nao eram de sua alyada ou 

na esfera de interesses de agentes privados, como regulayao de monop61ios, 

prestayao de servigos essenciais, proteyao do meio ambiente e outros. 

Seu papel tambem e o de induzir agentes privados, empresarios e 

trabalhadores a adotarem comportamentos inovadores e cooperatives, essenciais 

ao fortalecimento da competitividade. Para ser eficiente, a atuayao do Estado deve 
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atender as caracterfsticas pr6prias de cada setor e as especificidades dos 

diferentes agentes que atuam nesses setores. 

Os autores destacam que o desenvolvimento competitive exige parceria 

entre Estado e setor privado. Os principais canais para estimular os 

comportamentos inovadores e para articular as iniciativas dos agentes privados 

seriam a regulac;:8o, o planejamento e a implementac;:ao de mecanismos 

institucionalizados de coordenac;:ao. Mas isso requer agencias e quadros 

burocraticos capacitados, renovados e bern infonmados, restaurac;:ao da 

capacidade de planejamento, reformulac;:8o do aparato regulat6rio e reorientac;:ao 

dos instrumentos de fomento. 

Nos ultimos meses, vern ocorrendo, pelo menos no ambito da pecuaria 

paulista, intensa discussao sabre a produc;:8o e o abate de novilhos precoces, em 

func;:ao do "Programa de Produc;:8o de Carne Qualificada de Bovfdeos no Estado 

de Sao Paulo (Novilho Precoce)", o qual nao parece estar progredindo de acordo 

com a meta inicial da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento deste Estado. 

Urn estudo do Programa do Novilho Precoce, realizado no Centro de 

Tecnologia de Carnes, do Institute de Tecnologia de Alimentos (ITAL), mostrou 

que existem infonmac;:6es assimetricas e incompletas entre todos os agentes 

envolvidos no processo de produc;:8o e comercializac;:ao de carne bovina a respeito 

do Programa do "Novilho Precoce". As infonmac;:6es desconhecidas referem-se 

principalmente aos beneffcios do Programa, mas faltam divulgac;:ao e informac;:6es 

sabre as pr6prias regras do jogo: procedimentos para efetivar o credenciamento, 

incentives estabelecidos e condic;:6es a serem atendidas para que o beneficia seja 

concedido e informac;:6es sabre as estrategias a serem adotadas pelos outros 

participantes. Por conta disso, a falta de motivac;:ao dos agentes para participar do 

Programa e muito grande. 

A participac;:ao efetiva das organizac;:Oes de produtores e a das industrias e 

a de alguns setores da propria Secretaria da Agricultura e Abastecimento nao vern 

ocorrendo da forma adequada principalmente para orientar e convencer os 

agentes potencialmente interessados . 
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BLISKA et al. (1998) chamam a atenc;:ao para diversos fatores nao 

motivacionais a participa<;:ao: 

a) 0 fato de a paula fiscal no Estado nao estimular o abate de animais 

jovens, mas fornecer estimulo apenas a produ<;:ao desses animais e um dos 

fatores que desestimularam os frigorfficos a participarem do Programa; 

b) 0 numero de frigorificos credenciados pode nao ser adequado. Seria 

interessante verificar se um menor numero de frigorificos poderia concentrar os 

abates de novilho precoce, de forma a garantirem o fornecimento de volumes 

espedficos do produto diferenciado a varejistas que atendem a nichos especificos 

do mercado; 

c) A margem que os frigorificos recebem com a venda da carcac;:a e muito 

pequena. 0 lucro encontra-se na comercializa<;:ao dos subprodutos do boi (couro, 

bucho, bilis, tripas, etc.) e na dos miudos e gl<3ndulas (figado, corac;:ao, pancreas, 

tire6ide, etc.), cujos rendimentos sao menores no novilho precoce. Alem disso, ao 

se credenciarem, passam a estar sujeitos a uma fiscalizac;:ao mais rigorosa e nao 

estao sendo recompensados por isso, uma vez que o consumidor nao esta 

disposto a pagar um prec;:o maior por essa carne; 

d) 0 consumidor desconhece o que e "carne de novilho precoce" e/ou suas 

vantagens. 

Nao ha, ainda, um sistema confiavel de certifica<;:ao de qualidade que 

estimule os consumidores a pagarem um diferencial de prec;:o por esta carne. A 

renda do consumidor tambem e um fator limitante. Deve-se levar em conta que 

cerca de 50% das familias da regiao metropolitana de Sao Paulo recebem ate 10 

salaries minimos (S.M.), 20% recebem entre 10 e 15 S.M. e apenas 30% recebem 

mais de 15 S.M .. Alem disso, nas classes de renda ate 5 S.M., a elasticidade 

renda para a carne bovina de primeira e alta, e nas classes de 10-15 S.M., a 

elasticidade e baixa. 

Quando existe o diferencial prec;:o por carne de melhor qualidade, nao e 

revertido a industria e ao produtor de forma a incentiva-los. 

Todos os segmentos envolvidos consideram a questao fiscal como 

obstaculo principal do Programa e destacam os problemas relatives ao excesso de 
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burocracia, prazos de recolhimento, recolhimento anterior ao abate sem garantia 

de que o animal seja classificado como novilho precoce, operayao de recolhimento 

confusa e diflcil, etc __ 

Atraves desse programa, o produtor podia conseguir ate 50% de reduyao 

nos impostos. No entanto eles ja vinham conseguindo uma redU!;:ao de 100%, nao 

oficialmente, pela barganha informal com os frigorificos (produzem o novilho 

precoce, conseguem uma pequena valorizayao pelo produto de melhor qualidade, 

mas e realizado o abate clandestine) ou pela classificayao do novilho como 

garrote para 0 pasto (o garrote e isento de impostos). 

Verificou-se tambem que a administragao do Programa vinha trabalhando 

Ionge dos locais envolvidos no processo e nao junto a Secretaria da Fazenda, o 

que facilitaria a resoluyao das questoes fiscais. 

No caso paulista, entre os atores que conformam o segmento, aspectos 

relacionados a falta de cultura cooperativista parecem interagir de forma 

significativa. No Estado do Rio Grande do Sui, onde a cooperayao ja teve inicio, o 

Programa Gaucho de Qualidade e Produtividade, correspondente ao do "Novilho 

Precoce" em Sao Paulo, vern apresentando resultados satisfat6rios. 

No Estado do Rio Grande do Sui, frigorificos e pecuaristas aliaram-se, 

fizeram acordo tambem com uma rede de supermercados, e estao pondo em 

pratica urn projeto para venda de carne de qualidade diferenciada, obtida do abate 

do novilho precoce. Tambem esta sendo estudada a criayao de urn selo 

identificador dessa alianya. Foi negociado urn prego teto por Kg de carne de 

femea e outro por Kg de carne de macho, com o compromisso da rede de 

supermercados de nao abaixa-los mais (MERCADO ... , 1999). 

Uma articulayao maior com o setor varejista, o qual esta em contato direto 

com o consumidor, podenl! garantir a demanda final pelo produto, e os 

consequentes desencadeamento e efetivayao do Programa. 0 varejista e o 

segmento mais indicado para realizar o marketing do produto, porque conhece 

bern os habitos e as preferencias do consumidor. Em resumo, o aumento da 

cooperayao entre todos os agentes envolvidos podera melhorar o desempenho 

geral do Programa do Novilho Precoce (BLISKA, 1999). 
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Outras experiemcias de Programas oficiais de qualidade de carne, a maioria 

em fase de implanta9ao, podem ser visualizadas em diversas pra98S pecuarias de 

importancia no pais. 

No segundo semestre de 1999, o Estado do Para, responsavel pelo maior 

consume per capita de carne bovina do Brasil, com 42,7 quilogramas por 

habitante/ano, implantou seu programa de qualidade da cadeia bovina, a exemplo 

do que vern sendo realizado no Rio Grande do Sui, Sao Paulo, Rio de Janeiro e 

em Goias. 

Os programas de qualidade visam a produ9ao de carne de novilho precoce 

e ao abate e transporte do boi de acordo com as especificag()es da Portaria 

numero 304 do Ministerio da Agricultura e Abastecimento, que exige o 

deslocamento da carne em caminh6es refrigerados e a comercializa98o de carne 

desossada e embalada. 

Outra linha de atua9ao oficial, realizada pelo Ministerio da Agricultura e 

Abastecimento (MAA) no ambito federal, junto ao segmento de carnes, reside na 

tentativa de evoluir o arcabou90 de normas e regulamenta96es que norteiam as 

rela96es entre os elos da cadeia de carnes, ao mesmo tempo, pressionando os 

agentes envolvidos para que inova¢es sejam implantadas e que reflexes na 

questao de qualidade dos produtos e rigor fiscal e sanitaria sejam alcan98dos. 

Para tanto, varios instrumentos legais, nestes ultimos anos, foram 

publicados pelo MAA, cujos conteudos podem ser visualizados na se98o de 

anexos (ANEXO 3). 

Algumas reflex6es sabre as Portarias de maior destaque serao 

consideradas, quer pela proposta inovadora ou revolucionaria das normas 

vigentes de mercado, quer pela importancia em estabelecer diferentes rela96es 

entre os agentes envolvidos. Neste aspecto, nem sempre as tentativas lograram 

exito de imediato. E o caso da Portaria de numero 145, que entre varias 

propostas, instituiu a obrigatoriedade da desossa para os diferentes cortes 

bovines, ja no interior das instala96es dos frigorfficos e cuja aplicabilidade nao se 

consolidou. 
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Resistencias diversas inviabilizaram a implantac;:ao da Portaria numero 145, 

levando as autoridades do Ministerio da Agricultura a mudar de postura. 0 

Ministerio bern que tentou viabilizar a Portaria numero 145, realizando varias 

reuni6es com o setor privado antes da elaborac;:ao de seu texto final, estipulando 

prazos para a execuc;:ao da medida, criando uma comissao mista para orientar 

frigorlficos e varejistas sobre novas regras. Chegou mesmo a adiar o cronograma 

inicialmente previsto em seis meses. 0 esforc;:o, neste sentido, resultou inutil. 

No segundo semestre de 1999, depois que o mercado sinalizou para 

inumeros problemas estruturais, por exemplo, o fato de muitos frigorfficos 

apresentarem-se como descapitalizados e sem condic;:6es para investir na infra

estrutura necessaria a desossa, o MAA revogou a Portaria numero 145. 

A portaria 145 teve apoio explfcito de parte das industrias frigorfficas, 

especialmente as de grande porte, que viam na desossa uma forma de coibir o 

abate clandestine, ja que haveria uma nftida diferenciac;:ao entre a carne 

fiscalizada e aquela proveniente de comercio ilegal. Num primeiro momenta, 

portanto, essas industrias acumulariam vantagens frente ao varejo, pois, alem de 

agregarem valor ao produto, ainda estariam livres da concorrencia dos demais 

fornecedores. 

2.1.4. A MIGRA<;AO DA INDUSTRIA E A "GUERRA FISCAL" 

Os anos 80 ficaram caracterizados pela conquista e viabilizac;:ao da 

produc;:8o agropecuaria nas areas de cerrado e a medida que o Centro-Oeste 

ganhou importancia na atividade, as empresas iniciaram o fluxo migrat6rio para 

estas regi6es, incentivadas por programas estatais de reduc;:8o da carga fiscal e 

beneficios outros de infra-estrutura subsidiada. 

A produc;:8o destas regi6es comec;:ou a concorrer com a das mais 

tradicionais, como a do Estado de Sao Paulo, tanto no momenta da compra do boi 

como na venda da carne, ocasionando uma queda no diferencial de prec;:os 

paulistas em relac;:ao aos dos outros Estados. 
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Tal competit;:ao acirrou a disputa dos Estados pel a manuten9ao das suas 

empresas instaladas ou em fase de implantat;:ao, tornando a questao da tributat;:ao 

e a consequente "Guerra Fiscal" o grande debate no setor para o fim dos anos 80 

e infcio dos 90. 

As alfquotas do Impasto sobre Circula9ao de Mercadorias e Servi9o (ICMS), 

no ambito do CONFAZ, sao constantemente modificadas, sofrendo redu96es, de 

acordo com a polftica fiscal de cada Estado, a fim de assegurar os seus interesses 

de arrecadat;:ao e manutent;:ao das empresas instaladas. Tal situagao resultou em 

verdadeira "colcha de retalhos", no tocante aos valores estaduais das alfquotas do 

ICMS, para determinados produtos como a carne. 

A diferen98 que determinados produtos tem na pauta fiscal dos Estados 

exacerba a concorrencia. Para o Estado de Sao Paulo, a receita do ICMS, 

proveniente do abate de boi, equivale a 0,3% do global arrecadado, e o mesmo 

item pode chegar a 18% no Estado do Mato Grosso do Sui (DE ZEN, 1995). 

Alem da importancia relativa deste item dentro da arrecadat;:ao fiscal do 

Estado do Mato Grosso do Sui, acordos politicos procuram manter a caracterfstica 

"exportadora" de carne deste Estado para os grandes centres do Sudeste, 

motivando a atual manuten«;:ao da natureza fiscal das alfquotas junto ao CONFAZ. 

As dificuldades para solucionar a polftica fiscal e amenizar a atuat;:ao dos 

frigorfficos, nos diversos Estados tradicionais, soma-se a situat;:ao de desmonte da 

estrutura de inspe98o sanitaria e de fiscalizat;:ao estatal, o que possibilita 

atualmente uma grande parcela de sonega9ao no setor. 

Cabe lembrar que a informa9ao do numero de abates totais realizados no 

pais, nos ultimos anos, pelos principais 6rgaos nao estatais do segmento difere 

grandemente da disponfvel pela FIBGE (de 9,6 milhoes de cabe98s abatidas), que 

aponta para valores de quase 30 milhoes de cabe9as, segundo o CNPC, 30,5 

milhoes de cabe98s, segundo o SINDIPEC e 29 milh6es de cabe98s, segundo o 

SINDIFRIO. 

A TABELA 12 demonstra os dados oficiais de abate com SIF (Servi9o de 

lnspegao Federal do MAA). 

94 



• 
TABELA 12: Abate de bovines com SIF - principais Estados (em milhares de 

cabec;as), no perfodo 1990 a 1994 

Estado 1990 1991 1992 1993 1994 (+) 

Sao Paulo 2.122 2.684 3.246 2.779 2.356* 

Minas Gerais 1.086 870 686 781 725*** 

Mato Grosso do Sui 1.075 1.146 1.384 1.706 1.751* 

Parana 900*** ++ 818 761 698* 

Goias 673 714 970 1.240 980*** 

Rio Grande do Sui 637 744 907 1.042 788*** 

Mato Grosso 509 600 608 732 687** 

Rio de Janeiro 313 127 90 90 85* 

Bahia 250 251 230 359* 291** 

Pernambuco 215 212 153 144 74*** 

Espirito Santo 190 196 205 188 120* 

Distrito Federal 170 178 201 192 128** 

Tocantins 150 171 160 194 150** 

Outros 699 582 598 604 640 

Brasil 8.989 8.475 10.256 10.812 9.473 

+ Dados Parciais do ano ++ Nao disponiveis 

* Dados consolidados ate novembro ** Dados totais do ano ••• Dados parciais 

FONTE: MAA/DIPOA, citado em ANUARIO 95 DA PECUARIA DE CORTE (1995) 

- DBO RURAL 

2.2. DA CRISE DOS ANOS 80/90 AO PROCESSO DE REESTRUTURA<;AO DA 

CADEIA DE CARNE BOVINA NO PAiS 

Nas ultimas decadas, tanto o mercado internacional de carnes como a 

economia mundial, de modo geral, vem passando por importantes transforma96es, 

o que vem alterando os nfveis de consume das diferentes protefnas de origem 

animal e fluxes mundiais de comercializa9iio das principais cadeias agroindustriais 

do setor de carne. 

A partir da decada de 80, e mais acentuadamente na decada de 90, teve 

inicio um intense processo de inova9ao tecnol6gica e de altera9ao na estrutura 
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das relagoes de comercio e de poder internacional, e uma redugao significativa da 

amplitude e da magnitude da intervengao do Estado na economia, os quais 

alteraram a forma e os condicionantes da concorrencia. As empresas do setor 

agroindustrial foram, entao, afetadas no ambito interno e nas suas rela¢es com 

outras empresas e com os demais setores (MAZZALI e COSTA, 1995). 

Profundas transformagoes nos pianos nacional e internacional, ocorridas na 

decada de 80, com reflexos diretos e indiretos sabre as cadeias do setor de 

carnes no Brasil, impactaram essas cadeias de modo negativo, em fungao de 

concentragao de renda real decorrente dos sucessivos pianos de estabilizagao 

implementados no periodo, em fungao de novas tecnologias (associadas a 
informatica e a biotecnologia), das mudangas nos padroes de consumo (tendemcia 

a diferenciagao e a sofisticagao dos produtos) e da emergencia de novas e 

importantes mercados - Japao e Tigres Asiaticos, segundo MAZZALI e COSTA 

(1995). 

Esse conjunto de fatores levou a estruturagao das cadeias do setor 

brasileiro de carnes, com intenso processo de diversificagao e de interpenetragao 

de capitais, atraves de fus6es e incorporagoes. Houve, entao, a formagao de tres 

subsegmentos, com diferentes campos de atuagao preferencial. 0 primeiro 

subsegmento e representado pelos grupos nacionais e lideres de mercado, que 

tem suas oportunidades de investimento muito ampliadas, por atuarem de forma 

concomitante nas cadeias de soja, oleos e carnes (aves, suinos e bovinos). 0 

segundo subsegmento e representado por empresas cujo campo de atuagao 

preferencial se restringe a carnes de aves e suinos. 0 terceiro e representado 

principalmente pelas "boutiques de carne" e churrascarias, e especializa-se em 

carne bovina (MAZZALI e COSTA, 1995) 

Quanta a orientagao interna nessas atividades, os grandes frigorificos de 

bovinos caracterizam-se pela definigao da diregao estrategica. Os produtores 

agricolas integrados - de frangos e sui nos - tem como objetivos a busca de maior 

qualidade, de padronizagao da materia-prima e de amenizagao de conflitos, 

atraves da reconfiguragao das rela¢es com os produtores. Embora na cadeia de 

96 



• 
carne bovina existam preocupa<;:Oes semelhantes, predominam as iniciativas 

isoladas e desarticuladas_ 

As estrategias voltadas a comercializayao e a distribuiyao dos produtos 

resumem-se a busca de maior diferenciayao e sofisticayao do mercado, pelas 

empresas dos diferentes subsegmentos, traduzidos em novas formas de relag6es 

com distribuidores e consumidores institucionais e finais. 

Quanta as articulag6es com concorrentes nacionais e/ou internacionais, as 

alianyas, visando garantir a penetrayao em mercados externos e ampliar ou 

consolidar posi<;:6es no mercado interno, ocorrem mais frequentemente entre as 

empresas que atuam com sufnos e aves_ Os cons6rcios e os acordos de 

cooperayao tecnol6gica predominam entre as empresas especializadas na 

incorporayao e apropriayao das modernas tecnologias associadas a genetica de 

bovinos. 

As mudangas na interagao entre as empresas resultaram da redelimitagao 

do campo das atividades internas, buscando maior coerencia entre as mesmas, e 

do estabelecimento de vfnculos com fornecedores, distribuidores, clientes e 

concorrentes. lnternamente, as transformag6es relacionam-se a novas formas de 

administrayao e organizayao da produyao, a participayao e a integragao dos 

recursos humanos e a novas formas de estruturar a empresa, ressaltando-se a 

eliminayao de nfveis hierarquicos (MAZZALI e COSTA, 1995). 

2.2. 1. A CRISE COM A ESTABILIDADE ECONOMICA DO PLANO REAL 

Os pecuaristas enfrentaram nos ultimos anos o agravamento de um antigo 

problema: a falta de confiabilidade e aumento de risco de inadimplencia ao 

negociar seus produtos com os frigorfficos_ 

A frequencia de falencias e concordatas no setor vinha extrapolando a 

media hist6rica, nestes ultimos anos, sendo diflcil supor que apenas a ma 

administrayao fosse a responsavel pela saude financeira e situayao diffcil dos 

frigorfficos e matadouros. 
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DE ZEN (1995) elaborou a analise financeira dessas empresas, 

alternativamente, pelo levantamento de fontes de renda, uma vez que fica inviavel 

o acesso as respectivas contabilidades, procurando explicagaes para a crise 

estabelecida. As formas de renda foram separadas em dois grandes grupos: as 

carnes e os subprodutos, que foram divididos em comestiveis e nao-comestiveis 

e, destes, individualizado o couro, como produto unico. 0 autor demonstrou que, 

no perlodo de fevereiro de 1986 a agosto de 1995, observou-se a queda de 

receita dos frigorlficos (em R$/cabec;:a abatida), especialmente com o item carne. 

A queda nas receitas parece estar relacionada ao aumento de oferta dos novos 

frigorlficos nas regioes mais distantes. 

No mesmo trabalho, observaram-se os dados de receita estimada com a 

venda de subprodutos e couros das empresas no perlodo de fevereiro de 1986 ate 

agosto de 1995. A novidade fica por conta da forte redugao nestes itens, que 

historicamente sempre foram responsaveis pela manutengao operacional dos 

frigorlficos, passando da tradicional cotac;:ao de R$ 1,00 para R$ 0,40/ Kg. 

A explicagao momentanea para tal fato alicerc;:ou-se na redugao da 

atividade macroecon6mica do pals, sinalizada principalmente em 1995, pela 

redugao da inflac;:ao e pelo aumento do processo recessivo causados pelo Plano 

Real. A maioria dos subprodutos nao comestlveis e utilizada no ramo de rac;:oes 

animais, o qual sofreu redugao de demanda. 

0 couro continua sofrendo, atualmente, forte concorr€mcia dos mercados 

uruguaio e argentino, que colocam no pals, a custo menor, melhor qualidade do 

produto, e tambem a queda nas exportac;:oes brasileiras de sapatos, dificultadas, 

ora pelo cambio que supervalorizava o Real, ora por restrigaes de natureza 

comercial internacionalmente, com forte teor "neo-protecionista" infiltrado. 

0 saldo, ao final do ano de 1995, demonstrava um numero de frigorfficos 

fechados bem acima da media da desativagao temporaria e sazonal pela 

entressafra de exercfcios passados. 

0 encerramento da safra bovina de 1995 indicava um quadro alarmante 

para empresarios do ramo e produtores. Para os primeiros, porque atravessavam 

uma das piores crises de todos os tempos e, para os segundos, porque, conforme 
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urn raciocinio 16gico e conceitualmente aceito pelas principais lideranyas do setor, 

nao poder<3 haver pecuaria forte com uma industria processadora fraca. 

Se essa crise setorial nao e novidade (ela ja era preocupante em 1993-94), 

surgiram, porem, desta epoca em diante, algumas alterag6es na economia que 

estao provocando mudangas nas relag5es entre os diferentes agentes da cadeia 

negocial da carne. 

Como acontece em outros ramos de neg6cios, a aparente estabilidade do 

Real tirou a rede protetora que a inflagao propiciava e que costumava ser 

suficiente para amortecer as ineficiencias de toda ordem. Analistas do setor 

indicam urn alto grau de obsolescencia dos grandes abatedouros, que comegam a 

ser suplantados por unidades menores e mais ageis, distribuidas regionalmente, 

como pode ser observado na TABELA 13. 

TABELA 13: Distribui<;:§o e porte dos matadouros bovinos com SIF - principais 

Estados (em dezembro de1994) 

Velocidade 
de abate SP MG PR GO RS MS MT RJ BA PE Total 

cab.lhora)* 

Mais de 80 12 6 3 4 7 4 4 1 2 43 

41 a 80 14 6 10 4 7 5 4 2 4 1 57 

21 a40 16 9 7 7 6 7 2 2 56 

ate 20 23 10 13 11 6 11 2 1 1 1 79 

Total 65 31 33 26 26 27 12 5 6 4 235 

* Numero de cabeyas bovinas abatidas por hora 

FONTE: MAA/DIPOA , citado em ANUARIO 95 DA PECUARIA DE CORTE (1995)- DBO 

RURAL 

Alem disso, e apontada como significativa fonte de aumento de custos 

dentro da atividade o conhecido excesso de capacidade de abate instalado. 

Especialmente nos centros tradicionais de consumo. 

99 



Uma reacomodayao da industria processadora e dos pre<;os de mercado 

estariam tambem sendo alvo de dois fatores importantes: a migragao da pecuaria 

para o Centro-Oeste, ja comentada anteriormente, e os efeitos do Plano Real, 

reduzindo a valoriza<;:ao especulativa decorrente da procura por gado como ativo 

financeiro, principalmente por investidores de fora do setor pecuario (out-siders). 

Quaisquer que sejam os motives da crise que se apresenta e o real 

dimensionamento dos efeitos dos problemas estruturais e ou conjunturais, parece 

que a saida negociada e almejada, sobretudo pelos empresarios do setor, estara 

sempre contemplando uma soluyao "neo-corporatista", na qual se busca a 

interagao com os diferentes agentes da cadeia do neg6cio carne, para a tomada 

de medidas comuns e elaborayao de politicas setoriais. 

Estariam diretamente envolvidos: os produtores, fornecedores de insumos, 

processadores (frigorificos), distribuidores, entidades representativas do setor 

(CNPC, SINDIPEC, ABC, ABCZ, ABZ, CONTAG, ABRACO, ABNP, CONAPEC, 

ABIEC, SINDIFRIO), representantes do governo (SAA/SP, MAA-DIPOA, CFMV), 

entidades de pesquisa, consultoria e de servi<;os (tecnicos ligados ao setor, 

EMBRAPA-CNPGC, Universidades, IZ, BB/CCR, entidades privadas de 

consultoria, entre outras ). 

Saliente-se o depoimento do entao presidente do SINDIFRIO, Vasco 

Carvalho de Oliveira Jr. (SINDIFRIO ... , 1996): "E precise que o setor inteiro passe 

por uma reorganizayao. Para tanto, e necessaria um fortalecimento de f6runs 

como a Camara Setorial, onde estao presentes os diferentes agentes da cadeia. 

Nao existe um setor forte, sem que todos os elos estejam fortalecidos, sendo 

necessaria ac;:Oes envolvendo soluc;:Oes para dentro e alem da porteira da 

fazenda. Um programa de tal envergadura necessitaria das seguintes 

providencias: 

a) Harmonizayao da politica fiscal adotada pelos Estados, especialmente no 

que diz respeito a cobranga do ICMS; 

b) Reestruturayao da rede de inspe<;:ao sanitaria e classificagao de 

carcagas, com a parceria de setor publico e privado; 
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c) Ado<;ao do processo de desossa da carne nos abatedouros, evitando 

com isso custos adicionais de transporte; 

d) Dar maior transparencia ao mercado e melhor distribui<;ao das margens 

entre os segmentos envolvidos na cadeia da carne, legitimando o Iuera; 

e) Criar um mercado diferenciado para carne de animais abatidos ma1s 

precocemente e fortalecer as programas estaduais de incentive a redugao do 

ICMS para novilhos precoces; 

f) Criar campanhas institucionais que incentivem o consumo de cernes 

vermelhas e reduzam o impacto da concorrencia de outras cames, sobretudo a de 

frango e possibilitem estrategia mercadol6gica para reduzir efeito da contesta9ao 

crescente de grupos ambientalistas no pais e exterior; 

g) Cria9ao de linhas de credito especial para a agroindustria". 

Parece diferir neste processo, no entanto, o "locus" de coordena<;ao das 

"arenas de discussao". 0 novo papel de institui96es associativas de cunho nao 

governamental, mas que tampouco se caracterizam como tipicamente privadas, 

cresce em importancia como executor das demandas par coordena<;ao das 

cadeias. Tal papel, outrora exercido pelo Estado, vem encontrando, nestas 

associa¢es, um executor mais eficiente e representative dos interesses das 

cadeias. 

E interessante, ainda, ressaltar as ideias de MOLLER (1990), que analisou 

a cadeia da carne, constatando que o principal fator que confere o poder 

econ6mico dentro desta cadeia negocial e uma grande capacidade de articula9ao 

de fortes organiza96es empresariais e com capacidade de exercer a96es lobistas. 

Tal poder e que permitiu as quase-firmas e empresas avan9arem sabre as 

problemas e dificuldades que amea92ram suas posi96es no mercado, no passado. 

Os problemas, principais considera96es e efeitos de variaveis estruturais de 

mercado e de natureza macroecon6mica, que a cadeia da came bovina enfrenta 

no momenta, podem ser sintetizados atraves dos itens retirados de BLISKA et al. 

( 1998, p. 60) 
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a) A alta carga tributaria incidente sobre a cadeia leva ao aumento do abate 

clandestino e ao da exportavao de animais em pe entre Estados, ampliando a 

ociosidade dos frigorfficos, cujas plantas em geral ja sao superdimensionadas; 

b) 0 manejo (pastagens, nutricional, sanitaria), quando realizado de forma 

adequada pode aumentar a produtividade; 

c) Barreiras sanitarias no mercado internacional tern beneficiado 

diretamente nossos concorrentes no Mercosul. Se o problema da febre aftosa nao 

for resolvido logo, podera haver um deslocamento de segmentos da industria para 

os pafses vizinhos, facilitado pela integravao do Mercosul (COUTINHO e 

FERRAZ, 1993); 

d) Como nao ha parametro de qualidade orientando o mercado, a idade do 

animal nao tern a devida importancia. A baixa produtividade do rebanho esta 

especialmente relacionada a idade de abate elevada (quanto maior essa idade, 

menor o desfrute). Esse problema pode ser corrigido como manejo adequado das 

pastagens e dos rebanhos, com a utilizac;;ao de material genetico de boa 

qualidade, adovao da desossa nos frigorfficos (BLISKA et al., 1996), do 

pagamento pela qualidade da carne, etc.; 

e) A ausemcia de tipificac;;ao dos animais, carcac;;as e carne ofertados ao 

consumidor desestimulam o uso de tecnologia para melhorar a eficiencia produtiva 

e para ofertar carne de melhor qualidade. Ha urn sistema de tipificavao de carcac;;a 

institufdo e urn canal de exportavao qualificado aberto, mas que precisa ser 

ampliado, utilizado e melhorado; 

f) A reduvao dos subsfdios de Acordo Geral de Tarifas e Comercio (GATT) 

e necessaria, pois o Brasil tern sido bastante penalizado, principalmente em 

beneficia do Japao e da Uniao Europeia (SOUZA, 1992); 

g) Uma barreira ecol6gica pode vir a se tomar um pretexto protecionista 

para os pafses desenvolvidos. Algumas empresas tern inclusive se preocupado 

em desvincular a produvao de carne bovina do desmatamento da regiao 

Amaz6nica (DE ZEN, 1994; EXPORTA<;AO ... , 1996); 

h) A principal desvantagem da carne brasileira, em relac;;ao aos seus 

concorrentes, eo fato de ser mais rija (em geral, proveniente de gado Nelore e em 
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func;:ao da idade de abate elevada), precisando ser maturada antes de ser 

exportada. No mercado europeu, as carnes oriundas de animais de ragas 

europeias, produtores de carcac;:a mais marmorizada, sao mais apreciadas 

(LAZZARINI NETO et al., 1996; MERCADO ... , 1995; URUGUAI. .. , 1996). 0 Brasil 

precisa, ainda, diversificar e diferenciar produtos, principalmente em termos de 

qualidade e conveniencia, pois vern perdendo espac;:o para seus concorrentes do 

MERCOSUL, quanta a produc;:ao de carne bovina de boa qualidade, inclusive no 

mercado interno. 0 setor agricola poderia servir de exemplo, uma vez que vern 

produzindo e exportando produtos bastante diversificados e de excelente 

qualidade ja ha alguns anos; 

i) Alterac;:6es nas taxas de cambia podem alterar a competitividade das 

exportac;:oes; 

j) A sobrevivencia dos frigorfficos esta cada vez mais condicionada a busca 

de economia de escala e/ou a adi<;:ao de valor aos produtos. A incorporac;:ao da 

atividade de desossa e embalagem da carne podera melhorar a qualidade do 

produto, principalmente em fun<;:ao de menor manipula<;:ao, e podera reduzir os 

prec;:os, atraves do aumento do rendimento e reduc;:ao nos custos de transporte e 

armazenamento; 

k) As ausencias de organiza<;:ao e coordenac;:ao da cadeia prejudicam a 

competitividade do setor, desde o abate ate o processamento e comercializac;:ao 

de todos os seus produtos e subprodutos. 

2.2.2. ATIVIDADE AGROPECUARIA, CUSTOS E RENDA PRESSAO PARA A 

REESTRUTURA<;AO ESTRATEGICA E DE GESTAO 

As turbulencias da economia, agravadas pela mudanc;:a na polftica cambial, 

ocorrida a partir de meados de 1999, aparentemente nao chegaram a afetar a fase 

de investimento que se vern observando em boa parte da pecuaria brasileira de 

corte. Entre os indicadores, que podem ser usados para aferi<;:ao desse fen6meno 

altamente positivo, estao as estatisticas sabre: a venda de touros e semen; a 

firmeza dos leil6es, tanto de reprodutores como de gado geral; a grande 
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valorizayao dos bezerros; a profusao de anuncios de leiloeiros, de fomecedores 

de produtos para a pecuaria, da genetica aos insumos (sais proteicos, vacinas, 

medicamentos, etc.), na imprensa especializada; e depoimentos de pecuaristas e 

consultores de agroneg6cios. 

Essa amostragem do aquecimento dos neg6cios ligados a pecuaria de 

corte estaria a indicar, tambem, que nao se trata do tradicional investimento de 

ampliayao de fazendas, mas da conquista de uma nova fronteira pecuaria: a 

fronteira vertical da atividade do rebanho via tecnificayao, chegando ate a busca 

de maior valor agregado, mediante formayao de parcerias alem-porteira da 

fazenda, como e o caso das Alianyas Mercadol6gicas envolvendo produtores, 

frigorificos e varejistas. 

As vendas do semen, por exemplo, (que sao um clara indicia dos 

investimentos do pecuarista no aprimoramento genetico e zootecnico de seu 

rebanho), conforme os dados da Associa9ao Brasileira de lnseminayao Artificial 

(ASBIA) publicados no ANUALPEC 99 (1999), cresceram 60%, de 1995 a 1998. 

Foram vendidas 4.180.971 doses em 1995 (14,74% a mais que no ana anterior); 

4.123.442, em 1996 (unico ano de queda, com -1,38%); 5.151.335, em 1997 

(24,93% de aumento em relayao a 1996) e 5.893.343, em 1998 (14,40% de 

aumento em relayao ao ano anterior). 

Segundo os dados publicados, esse tipo de investimento, que possibilita 

ganhos de produtividade, e mais acentuado na regiao Centro-Oeste. E passive!, 

ainda, determinar p61os de desenvolvimento, atraves do perfil de vendas de 

semen em areas do Parana, Sao Paulo, Mato Grosso do Sui, Sui de Goias e da 

Bahia, Maranhao, Pernambuco, Ceara e Para. 

0 novo profissionalismo observado nos empreendimentos pecuarios, em 

boa parte do territ6rio brasileiro, devera levar a uma maior especializayao do 

processo de gestae, explorando os pontos fortes da empresa agropecuaria e 

reduzindo os efeitos dos pontes fracos, em uma administrayao estrategica. 

0 ponto fraco da maioria dos pecuaristas brasileiros e o controle dos custos 

de produyao. Raros sao os produtores capazes de calcular corretamente o custo 

do fluxo de bens e de serviyos por eles produzido. Ate recentemente, este era um 
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assunto irrelevante, pois o que realmente importava era o conhecimento tecnico 

do produtor, bem como a sua habilidade comercial, uma vez que as margens de 

Iuera na pecuaria e a valorizayao das terras eram suficientemente grandes para 

viabilizarem lucros sem o recurso de uso de muitos calculos por parte do produtor. 

Mas os tempos mudaram e, atualmente, a lucratividade das explora96es 

pecuarias depende de um controle de custos de produyao cada vez mais apurado. 

Como se pode ver na FIGURA 15, nos ultimos vinte anos, os pre9os do boi gordo 

em Sao Paulo cafram de US$ 47,00/@ para cerca de US$ 20,00/@, enquanto os 

custos de produ9ao, ap6s varia96es no perfodo, apresentam valores similares em 

1977 e em 1999 (em torno de US$ 15, 00/@). A inevitavel reduyao de margens de 

Iuera, verificada no perfodo, e o maior indicador de que, atualmente, o 

agroneg6cio pecuario esta muito mais exigente em termos de eficiencia. 

Em geral, as solu96es para melhorar a rentabilidade das diversas 

explora96es analisadas surgem naturalmente, desde que os respectivos custos de 

produyao sejam corretamente apurados e apresentados aos proprietarios. 

Outra constatayao interessante e que os sistemas de controle de custos 

mais eficientes nem sempre sao os mais complexos e detalhados. Na verdade, 

quanto mais detalhados e complexos forem os sistemas de controle de custos na 

pecuaria, menores serao as chances de que funcionem adequadamente, alem dos 

elevados custos envolvidos no seu desenvolvimento, na implantayao e na 

respectiva manuten9ao. 

0 sistema adequado de controle de custos e aquele que permite obter, com 

razoavel grau de precisao, aquelas informa96es indispensaveis para a tomada de 

boas decis6es na administrayao das exploravoes pecuarias, que na maioria das 

vezes deve apresentar os custos de produyao desmembrados em custos 

operacionais ( efetivo e total) e de capital. 

A analise da FIGURA 15 mostra um estreitamento das margens de neg6cio 

na atividade, nos ultimos anos, pressionado por uma queda do prevo real do boi 

gordo e um aumento dos custos de produyao. E importante salientar que os 

custos de produyao na pecuaria brasileira podem variar significativamente, e 

apresentam-se como fun9ao dos sistemas e da escala de produyao. 
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FIGURA 15: Rentabilidade da atividade de pecuaria de corte nos ultimos 22 anos, 

mostrando as curvas de prego e custo estimados em US$/@, no 

Estado de Sao Paulo 
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FONTE: ANUALPEC (1999) 

Dentre os diversos itens de custo de uma atividade de pecuaria de corte, e 

necessaria considerar as fases de cria<;:ao que sao desenvolvidas nas unidades de 

produ<;:ao. 

Dados extrafdos de NEHMI FILHO (1999) demonstram que, na maioria das 

vezes, em qualquer nfvel de produtividade e em qualquer tipo de pastagem, a fase 

de cria e a atividade que apresenta proporcionalmente os maiores custos fixos. A 

TABELA 14 deixa evidente tamb&m que as pastagens artificiais, devido a maior 

complexidade de manejo por elas exigido, apresentam sempre custos fixos e 

custos totais mais elevados, os quais precisam portanto ser compensados atraves 

de uma produtividade maior, principalmente na fase de cria. 

Ainda na T ABELA 14, e demonstrado como os custos de produ<;:ao, 

referentes a cada escala de produ<;:ao, sao decompostos em custos fixos e custos 

variaveis. Fica evidente que quanta maiores os ganhos de escala (aumento do 

rebanho explorado em uma unica propriedade), menores tendem a ser as 

participa<;:6es percentuais dos custos fixos nos totais dos custos. 
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TABELA 14: Custos fixos e variaveis das atividades de cria, recria e engorda, 

para tres niveis tecnol6gicos diferentes, em situac;oes de 

produtividades naturais crescentes (nativa<humidicola<brizantha), 

em percentual media para a decada de 1990 

Atividade 
Nativa Humidicola 

Fix(1) Var(2) Tot(3) Fix(1) Var(2) Tot(3) 

Cria Baixa 53% 47% RS 39 62% 38% RS 

Recria Baixa 44% 56% RS 26 57% 43% R$ 

Engorda Baixa 42% 58% RS 26 63% 37% R$ 

Media 46% 54% R$ 30 61% 30% R$ 

Cria Media 54% 46% R$ 63 58% 42% RS 

RecriaMedia 51% 49% R$ 50 58% 42% RS 

Engorda Media 59% 41% RS 49 64% 36% RS 

Media 55% 45% R$ 54 60% 40% R$ 

Cria Alta 50% 50% R$ 69 53% 47% R$ 

Recria Alta 45% 55% RS 55 44% 56% R$ 

Engorda Alta 40% 60% R$ 69 39% 61% RS 

Media 45% 55% R$ 64 45% 55% R$ 
- - - -Ftx{1) ~Custos F1xos- Mao de Obra Admmrstral!w, Mecamza9ao, Manuten9QeS e Dep--ecrar;:oes 

Var(2) ·Custos VariaveiS = Mao de Obla de Camp;:~, lnsumos e Compra de Gado 

T o!(3) -Custos Anuais por Unidade Animal do Rebanho (RS) 

FONTE: NEHMI FILHO (1999) 

Brizantha 

Rx(1) Var(2) Tot(3) 

66 66% 34% R$ 77 

55 59% 41% RS 65 

49 62% 38% RS 55 

57 62% 38% R$ 66 
102 64% 36% R$ 128 

75 59% 41% RS 87 

68 65% 35% RS 79 

82 63% 37% R$ 98 
111 48% 52% R$ 173 

69 47% 53% RS 81 

86 40% 60% RS 102 

89 45% 55% R$ 119 

A TABELA 14 deixa clara tambem que a forma escolhida para se obter alta 

produtividade (sistema de produgao escolhido) e fundamental para a obtenc;ao de 

reduc;oes de custo significativas. Por exemplo, duas propriedades com alta 

produtividade (6 a 7 @ de ganho/cabec;a/ano) podem ter resultados economicos 

muito diferentes, pois numa delas a produtividade pode ter sido obtida com 

fertilizantes, irrigagao e rac;oes, e na outra, pode ter sido obtida com solos de alta 

fertilidade e clima favoravel. Nesse caso, as produtividades identicas podem estar 

associadas a resultados economicos diferentes, pelo simples fato de que talvez o 

sistema de produgao escolhido para uma delas seja inadequado, do ponto de vista 

economico. E precise lembrar, ainda, que o uso de tecnologias, normalmente 

intensivas em capital, nao garante por si s6 melhores resultados. Para isso, e 

necessaria que a produtividade aumente proporcionalmente mais do que os 

custos para que, no final, os custos unitarios sejam menores. 
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No caso do exemplo anterior, as pastagens de Brachiaria brizantha 

representam terras de melhor fertilidade, enquanto as de pastagens nativas estao 

associadas as terras de pior fertilidade. Porem, as produtividades obtidas sao 

resultantes dos sistemas de produgao adotados, que dependem principalmente de 

tecnologia (maquinas, insumos e conhecimento) e de capacidade gerencial 

(recursos humanos e a forma como esta tecnologia e utilizada). 

No Brasil, as principais regioes de pastagens nativas sao o Sui, o Pantanal, 

o Tocantins e Roraima. No entanto, essas regioes nao sao suficientes para 

suportar todo o rebanho de cria, que beira 2/3 do rebanho brasileiro (de 151 

milh6es de cabegas). Portanto, torna-se necessaria utilizar para a cria tambem as 

areas de pastagens artificiais, com manejo mais parecido como das nativas, como 

e o caso das pastagens de Brachiaria humidicola e Brachiaria decumbens. 

No caso da recria e da engorda, as exigencias nutricionais medias dos 

animais sao superiores as da cria. 

A mao-de-obra exigida por urn rebanho de cria e aproximadamente 80% 

maier do que a exigida por urn rebanho de recria e/ou engorda do mesmo 

tamanho. Essa maier demanda por mao-de-obra na cria deve-se ao fato de a 

atividade exigir urn numero de operagoes muito maior do que nas outras 

atividades, tais como maior necessidade de limpeza de pastagens, de manejo de 

Jotes, de tratamentos sanitarios, de comercializagao, controles, entre outras. 

Embora as tres atividades estejam sujeitas a riscos climaticos e a de 

manejo, e inegavel que a recria e a que apresenta os menores riscos. A cria exige 

maiores gastos em mao-de-obra e em insumos do que a recria e engorda. Na 

recria, os custos sao menores e aumentam proporcionalmente menos do que na 

cria, quando se aumenta a produtividade e/ou o tipo de pastagem. 

Portanto, devido a alta resposta da recria a qualidade das pastagens, OS 

resultados econ6micos por hectare desta atividade sao significativamente maiores 

nas pastagens de melhor qualidade, como e o caso da Brachiaria brizantha. 

Assim, a recria e tao mais competitiva quanto melhor for a qualidade das 

pastagens sobre as quais estiver sendo explorada. 
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No Brasil e no mundo, e cada vez mais comum indexar o prec;:o das terras 

pecuarias ao valor do gado. No Brasil, particularmente, esta pratica desenvolveu

se muito no periodo de inflac;:ao elevada, como forma de proteyao. Porem, nao ha 

como nao reconhecer que a quantidade de arrobas de came correspondente ao 

prec;:o de uma determinada area de pastagem tambem esta relacionada com a sua 

capacidade de produc;:ao. 

Na ma1or parte das reg1oes pecuarias do planeta, o valor das terras 

utilizadas para a atividade pecuaria esta diretamente relacionado a sua 

capacidade de suporte natural. E possivel afirmar que, em geral, as terras de 

pecuaria devem valer de forma proporcional as suas respectivas capacidades de 

suporte de anima is em produyao. 

Entende-se que o Brasil nao e diferente e, a partir do momenta em que as 

terras estao deixando de ser tratadas como patrim6nio para passarem a ser vistas 

como mais um fator basico de produyao, os respectivos pre<;:os tendem a 

expressar essa capacidade produtiva. 

A julgar pelo fato de que, no passado, as terras do Sui ja foram mais 

produtivas e de que, com o passar dos anos, as terras do Norte tendem a perder 

parte da sua fertilidade atual, deve-se levar em considerayao tambem que, ao 

contrario do que ocorreu no passado, com as terras do Sui, a tecnologia atual 

permite evitar grande parte da degradac;:ao prevista para as terras do Norte. Ja 

existem exemplos nesse sentido em que pecuaristas do Norte, com maior visao de 

Iongo prazo, ja comec;:am a tomar medidas para a proteyao da fertilidade do solo, 

utilizando leiras em nivel, a vedac;:ao de pastagens e calagens peri6dicas. 

A reestruturayao produtiva (que neste caso e de natureza estrutural) na 

pecuaria de corte tambem produziu efeitos no mercado de terras. Os prec;:os das 

terras utilizadas na atividade pecuaria (e, de certo modo, para as demais 

explorac;:oes vegetais), de maneira geral, apresentaram-se em queda nos ultimos 

a nos. 

Um possivel esclarecimento para o fato de os prec;:os das terras de 

pastagem terem apresentado queda acentuada, nestes ultimos anos, esta na 

combinac;:ao entre a retra<;:ao do tamanho do rebanho, decorrente dos ganhos de 
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produtividade, que permitem aumentar a lotayao dos pastos, e a liberayao de 

crescente quantidade de terras de pastagens. A hip6tese confirma-se, quando se 

constata a existemcia de expressivas areas de pastagens ofertadas em regime de 

arrendamento, parcerias, etc. (NEHMI FILHO, 1999). 

Este movimento de queda dos pregos das terras no Brasil nao foi uniforme, 

alterando a competitividade relativa dos varios Estados brasileiros. 

TABELA 15: Pregos de terras de pastagens no Brasil (em US$/ha), periodo de 

1990 a 1998 

Terras de Pastagem - Pre<;os no Brasil 

US$/ha,. 

1990 1991 t 1992 1993 1994 1995 .l. 1996 1997 1998 Valoriz. 
RegiOes 

·1o·s·_·-r20·s·~ ·-;;······,-······-··· ···;;··---.,-----····· ·1o·s:-rz;·s:· ·1o·s·:ri0s:· •·•·-••mV••·-·-•""'-••••••••v•··-····•• 
-1"-S~Ti"i. --1.,-s-:Tzc·s·_--1 S.:'l'S. 1 S.~'l'S. 1°8. i 2"S. i 1"S.! 2"S. Anual ~ 

NOI?T£ f 
4541 RO 354i 185 251i 125 1421 187 270~ 185 331; 745 461 ~ 326; 281 266: 214 233' 221 -3,01% 

AC 116\ 166 139) 85 51! 129 83i 102 211! 242 25< "'I 
338, 254 242' 234 232' 244 4,11% 

AM 234\ 221 343i o.d 14i 135 169~ 174 m: 307 295' 438 n.d. ~ od 359\ 412 479: 463 9,34% 

RR 119' 82 o.d ' o.d 117! o.d 204' n.d. mi o.d 690' 317! n.d j 193 229[ 195 228, od n.d. 

PA 198\ 200 178~ 96 93, 170 168i 285 144~ 217 312) 212 221 ~ 283 256' 233 190! 177 -1,40% 

TO 221' 184 191 ~ 147 146) 101 338' 231 145! 521 402' 381 301' 274 202' 201 199, 179 -3,01% 

NORDESTE 

198j 141) MA 162 85 56' 58 129: 83 9oi 260 296' 308 209' 210 191 ~ 179 214' 241 3,56"k 

PI 1191 107 115i 60 so! 30 83, 84 78! 194 163' 149 134: 156 n.d.! 145 180' 147 5,28% 

CE 205' 184 179\ 108 ni 89 129: 99 106! 228 233[ 254 115' 102 10<' 84 93\ 104 .4,03% 

RN 214j 204 24( 111 122] 62 97) 99 127\ 322 393: 397 253: 321 257! 187 194i 198 -0,92"k 

PB 368: 368 399' 208 156) 163 199) 213 171 j 510 476• 388 221, 212 221, 204 195' 183 -4,26% 

PE 641( 630 682i 329 JOOi 288 308! 426 393! 855 ass: 668 614\ 549 408\ 412 399~ 363 -3,45% 

AL seo' 1.084 958! 589 o.d o.d 816~ o.d 512~ o.d 1.434) o.d o.d o.d o.d o.d n.d.: 389 n.d. 

SE uoo' 1.346 1157\ 588 n.d '· 523 545, ns o.d 1.277 1.523' 1.143 856' 767 753 937 n( 591 -2,57% 

BA 612~ 440 440: 271 221' 288 478! 384 40()i 795 637) 558 473! 393 432: 340 356 316 -3,13",{, 

SUDESTE 

1.3711 MG 789 946: 622 359: 411 534: 606 868: 1597 1.333': 801 671': 587 610: 535 517\ 504 -4,74% 

ES 1.145 ~ 1.048 1 084~ 553 554i 536 846) 905 t163i 2635 2740! 1.642 1100~ 856 798! 666 647; 627 -6,28% 

RJ 1.819~ 1.333 1.473\ m 614, 521 781! 659 862: 1.921 1.910~ 1.635 1_140! 1.071 1.042' 1.015 909' 863 -2,95% 

SP 1.944! 1.396 1 636~ 914 1.073! 1004 1_398! 1.271 t92( 3.834 3332\2615 2002' 1.778 1.714! 1.695 1.562\ 1.484 -2,11% 

SUL 

1.0311 PR 1.943\ od 1.928~ 1.005 1.071 1.3osi 1.425 1.996\ 3.609 2.529' 1.614 1.668~ 1.461 1.383' 1.451 1358' 1.267 -2,10% 

sc 920! 966 1 149j 826 534i 543 821! 705 867' 1.702 1.667i 1.373 1.117) 1.047 966: 946 sooi 810 -1,78% 

RS 934' 757 911~ 727 702' 756 869' 866 733) 1.172 1.069' 881 695) 670 672i 714 705' 642 -2, 17"k 

C. OESTE 

MS 1.090~ 662 833i 4511 490! 807 uosj 780 1.082] 1.733 1.202! 865 733; 709 750i 645 576; 524 -5,06% 

MT 384! 279 305! 2~1 208i 221 345! 328 314\ 718 651\ 518 455' 426 397i 396 378i 328 -0,96% 

GO 788[ 660 916/ 422 454! 492 862! 860 l006i 1.871 1.270i 1.0251 6412 634 567' 540 512[ 547 -4,64% 

- . 
Valonza~?o Anual Med1a ( :b ao Ano), apresentada pelos pfe!?OS ern US$ Ofic•alfha, no penodo do 1"sem.1990 ao 2°sem. 1998. 
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FONTE: FGV (1999) apud ANUALPEC (1999) 
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Analisando-se os pre90s das terras de pastagem no periodo compreendido 

entre o segundo semestre de 1994 (quando se verificou o pica de prec;;os da 

decada) eo segundo semestre de 1998 (ultimo dado disponivel), verifica-se que, 

como indica a TABELA 15: 

a) No Estado onde as terras de pastagem sao as mais caras (Sao Paulo), o 

prec;;o caiu de um patamar de US$ 3.834,00/ha (no segundo semestre de 1994) 

para um prec;;o de US$ 1.484,00/ha. Portanto, ocorreu uma queda de mais de 61% 

no periodo, mas, ainda assim, com o Estado mantendo-se como o das terras de 

pastagem mais caras do Brasil; 

b) Da mesma forma, o prec;;o das terras de pastagem no maior Estado 

pecuario (Mato Grosso do Sui) caiu de um patamar de US$ 1. 733,00/ha para US$ 

524,00/ha, ou seja, uma queda de aproximadamente 70%; 

c) Em Goias, a queda de prec;;os verificada foi de 70,8%, ou seja, de US$ 

1.871 ,00/ha para US$ 547,00/ha; 

d) No Mato Grosso, os prec;;os das terras de pastagem recuaram de um 

patamar de US$ 718,00/ha para US$ 328,00/ha (queda de 54,3%). 

Em Estados que representam a nova fronteira de expansao da pecuaria, 

como e o caso do Estado de Rondonia, os prec;;os recuaram de um pica registrado 

de US$ 745,00/ha, no segundo semestre de 1994, para um valor de US$ 

221,00/ha, no segundo semestre de 1998 (queda de 70%). 

2.2.3. A QUESTAO SANITARIA: REESTRUTURACAO ESPACIAL E DOS 

FLUXOS COMERCIAIS 

Os problemas sanitarios dos rebanhos de corte do pais ainda sao muitos, 

mesmo em relac;;ao as enfermidades de facil controle, como as doenc;;as 

parasitarias, dentre as quais se destacam: cisticercose, maior responsavel pela 

condenac;;ao de carcac;;as nos frigorificos, toxoplasmose, mosca do chifre, 

carrapato, babesiose, anaplasmose, brucelose, leptospirose, clostridioses 

(carbunculo e botulismo), tuberculose, raiva, febre aftosa, rinotraqueite infecciosa 

bovina (IBR) e diarreia viral bovina (BVD). 
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"Os dados de ocorrencia de cisticercose em carcayas de bovinos abatidos 

em frigorfficos do Estado de Sao Paulo apresentam, em media, 4% de animais 

positives, sendo a enfermidade responsavel por aproximadamente 80% das 

condenacoes em frigorificos, evidenciando a necessidade de se implementarem 

programas de controle da doenca, incluindo educacao sanitaria e saneamento. A 

situayao da brucelose e muito importante sob varios aspectos. Nao existem dados 

concretes sobre o grau de prevalencia da doenya nos animais, tampouco sobre a 

incidencia dessa enfermidade na populacao humana, em especial no meio ruraL 

Mais grave e a falta de urn criteria unico no pais para o diagn6stico e para o 

controle dessa doen<;:a. Outra enfermidade de importancia s6cio-econ6mica e a 

raiva. Alguns focos tern sido detectados, em regioes localizadas, nos ultimos anos. 

Devido a gravidade da doenya, medidas energicas para seu controle devem ser 

tomadas, como uma vigilancia epidemiol6gica rigorosa e manutencao de 

estrategias de controle de morcegos hemat6fagos, com o objetivo de evitar o 

surgimento de novos focos" (BLISKA et al., 1998, p. 29). 

Os problemas reprodutivos constituem urn dos mais importantes fatores 

limitantes da expansao da pecuaria nacional, com implicagoes na comercializacao 

internacional. Dentre as causas mais frequentes, estao as doenyas infecciosas 

(brucelose, leptospirose, campilobacteriose, IBR e BVD), provocando grandes 

prejuizos atraves de abortamentos, infertilidade e quebrada produyao de carne, e 

ainda por restricoes ao comercio internacional de semen, embrioes, de produtos 

derivados e animais vivos. 

Acrescente-se, ainda, o comprometimento dos rebanhos por deficiencias 

nutricionais cr6nicas (mineralizayao inadequada), apresentando reflexes que se 

vao acumulando no tempo, provocando a mortalidade, diminuiyao da fertilidade e 

elevayao da idade de abate. A conscientizacao dos pecuaristas para este fato 

deve ser ressaltada. 

E importante alertar que o Brasil, ao nao implementar medidas para o 

controle dessas enfermidades expoe perigosamente os produtores a concorrencia 

de produtos importados, especialmente dos demais paises do MERCOSUL 
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Em geral, o pecuarista nao procura isoladamente manter seus planteis 

livres de enfermidades, e alguns s6 atuam procurando minimizar as perdas 

econ6micas. A situagao vem-se agravando a medida que aumenta o numero de 

confinamentos, os quais tem aumentado a incidencia de doengas infecto

contagiosas, exigindo medidas rigorosas de prevengao e controle, atraves de 

programas sanitarios (ANDRADE e SAVASTANO, 1986). 

A febre aftosa ainda e a enfermidade viral que causa maiores prejuizos, 

principalmente em fungao das restrig6es as exportag6es de animais, carnes e 

derivados, semen e embrioes. 

No Estado de Sao Paulo, recentemente, o governador Mario Covas assinou 

decreta regulamentando a Campanha de Erradicagao da Febre Aftosa, que preve 

a vacinagao, controle do transito de bovines, sacriffcio e abate de animais. Pela 

regulamentagao, a vacinagao e obrigat6ria em todo o Estado, na forma e 

periodicidade fixadas pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Cabe a 

Coordenadoria de Defesa Agropecuaria (CDA), da Secretaria determinar o 

isolamento ou interdigao de areas que eventualmente registrarem focos da 

doenga. 0 Estado de Sao Paulo nao apresenta nenhum caso de aftosa, desde 

1996 (0 EST ADO DE SAO PAULO., 1999). 

A partir de agosto de 1999, as barreiras de fiscalizagao ja instaladas pela 

Secretaria de Estado da Agricultura contra a febre aftosa comegaram a proibir a 

circulagao de bovinos vivos vindos de regi6es como a do Rio de Janeiro, Espirito 

Santo, Minas Gerais e de Estados do Centro, Norte e Nordeste do pais. 0 objetivo 

e evitar que o gado vivo proveniente de regi6es com incidencia da febre aftosa 

possa entrar nas terras paulistas. S6 sera permitida a entrada de animais 

provenientes de outros Estados se eles estiverem mortos e desossados, depois de 

serem fiscalizados (0 EST ADO DE SAO PAULO ... , 1999) 

Essa e uma das medidas que vem sendo adotadas com o objetivo de obter 

da Organizagao lnternacional de Epizootias (OlE), o titulo de area livre de febre 

aftosa para o Estado. 

Com os reconhecimentos que tinham sido obtidos pelos Estados do Rio 

Grande do Sui e de Santa Catarina como areas livres de aftosa com vacinagao, o 
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governo federal iniciou em abril de 1999 um processo para abrir o mercado norte

americana tambem para a carne in natura desossada, resfriada ou congelada, 

alem da ja exportada carne industrializada tipo corned beef 

Os Estados do Sui, mesmo nao detendo parcela expressiva do rebanho 

nacional, e ate importando carne de outras regi6es, poderiam atender, nesse 

primeiro momenta, ao mercado norte-americana. No entanto, mais que isso, o 

governo brasileiro objetivava mesmo, com a possibilidade de exportagao de came 

in natura para os EUA, demonstrar a outros paises a qualidade do produto 

brasileiro e facilitar a introduc;ao ao mercado internacional do Circuito Pecuario 

Centro-Oeste, quando este tivesse obtido o mesmo status dos Estados sulinos. 

Por enquanto, nao se cogitava de quantidades, pais o principal seria eliminar as 

restric;6es sanitarias e de colas. 

Especificamente em relac;ao ao problema da aftosa, os pianos brasileiros de 

solicitar a OlE a condic;ao de zona livre com vacinagao para o Circuito Centro

Oeste, excluindo-se o Malo Grosso do Sui, ja a partir do primeiro semestre do ano 

2000 (GOVERNO ... , 1999), tiveram que ser adiados, mais uma vez, com a 

incidencia de novas focos detectados no Estado do Rio Grande do Sui, no inicio 

do segundo semestre de 2000, frustrando o trabalho de certificac;ao anterior e 

postergando a solicitagao de novas areas, ate o controle da situagao pelo governo 

brasileiro. 

Do ponto de vista do mercado interne, desde 1° de julho de 1999, como 

reflexes das medidas adotadas pelo Estado de Sao Paulo de fechamento de suas 

fronteiras para os demais Estados do Circuito Agropecuario do Centro-Oeste, as 

cotac;6es do mercado do boi gordo e respectivos produtos secundarios tem 

produzido grande estado de preocupagao para os produtores das regi6es 

exportadoras para o mercado paulista. Fazem parte do Circuito, o Mato Grosso do 

Sui, Sao Paulo, Goias, Malo Grosso, Norte do Parana, Noroeste de Minas Gerais 

e o Distrito Federal. 

Com o fechamento das fronteiras, os frigorfficos de Sao Paulo serao 

penalizados, mas tem alternativa viavel de ir buscar os animais em Malo Grosso e 

Goias. Pecuaristas e confinadores em Sao Paulo serao bastante beneficiados, 
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mas os do Mato Grosso do Sui nao tem alternativa de insergao de seus produtos. 

Na industria frigorifica sul-matogrossense, apenas as unidades que estao 

aparelhadas para a desossa sairao ganhando. 

Para complicar ainda mais a situagao das barreiras sanitarias 

internacionais, recente noticia mostra que a Uniao Europeia (UE) se prepara para 

impor novas exigencias para importag6es de gelatina produzida com pele e couro 

de gado. A medida afetara duramente as exportag6es brasileiras do produto, ja 

que nada menos do que 70% da produgao nacional e exportada para a UE. 

Nao houve nenhum problema sanitaria no segmento nos ultimos 15 anos, 

mas a UE insiste que gelatina a partir de pele e couro de gado pode transmitir a 

Doenga da "Vaca Louca". 0 Brasil ja estruturou sua reagao, com apoio dos 

Estados Unidos, da Argentina e do Chile, no Comite de Medidas Sanitarias da 

Organizagao Mundial do Comercio (NOVA ... , 1999) 

2.3. AS TENDENCIAS DO MERCADO DE CARNE BOVINA E OS NOVOS 

PARADIGMAS PRODUTIVOS E DE CONSUMO 

Atualmente, a economia mundial passa por transformag6es importantes, 

com o comercio mundial apresentando duas caracteristicas principais: 

concentragao nos paises industrializados, responsaveis pela maior parte das 

exportag6es, em geral destinadas a esses pr6prios paises e tendencia a formagao 

de blocos, em substituigao ao relacionamento comercial entre nag6es, objetivando 

a integragao comercial, tecnol6gica, financeira e de servigos. Esses blocos podem 

ser de carater econ6mico, como a Uniao Europeia (UE), de carater comercial, 

como o North America Free Trade Agreement (NAFTA), ou de produgao, como o 

Sudeste Asiatica. A UE esta se ampliando, esta havendo consolidagao do bloco 

oriental, e o NAFT A tende a se estender para o Sui; essa consolidagao dos blocos 

tem sido acompanhada de um protecionismo inter-blocos (SEITENFUS, 1992a; 

SEITENFUS, 1992b). 
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0 modele de comercio objetivando apenas os mercados nacionais e 

embasado somente nas regras de mercado vem sendo, portanto, substituido por 

um modelo mais amplo, que exige a globalizagao dos processes de produgao, 

inclusive a de investimentos e desenvolvimento tecnol6gico, e a globalizagao do 

mercado consumidor (CARVALHO e SILVA, 1995a, 1995b; MARGARIDO e 

CAMBON JR., 1995). 

Pressoes vindas do proprio governo federal brasileiro, por conta da crise 

fiscal em que se encontra, e que causam impacto diretamente no segmento 

produtivo mostram que o setor agropecuario brasileiro podera ser onerado 

anualmente em cerca de US$ 1 ,39 bilhao em suas exportac;:Oes, caso sejam 

adotadas alterac;:Oes na Lei Kandir para a volta da cobranga do lmposto sobre 

Circulagao de Mercadorias e Serviyos (ICMS) nas exportac;:oes. Esta e uma das 

conclusoes de documento de entidades ligadas ao setor agropecuario brasileiro 

(LEI KANDIR. .. , 1999). De acordo como este estudo, que foi elaborado por 

tecnicos da Confederagao Nacional da Agricultura (CNA), a competitividade das 

exportac;:oes agropecuarias podera ser prejudicada porque o produto brasileiro vai 

competir no mercado internacional com produtos que nao sao onerados com 

impastos. 0 documento e assinado pelas seguintes entidades: CNA, Associac;:ao 

Brasileira de Agribusiness (ABAG), Associagao Brasileira dos Exportadores de 

Citricos (Abecitrus), Associagao Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC), 

Organizac;:ao das Cooperativas Brasileiras (OCB) e Sociedade Rural Brasileira 

(SRB). 

Segundo o levantamento feito pelos tecnicos da CNA, os 28 pafses 

integrantes da Organizac;:ao para Cooperagao e o Desenvolvimento Economico 

(OCDE) aumentaram os subsidies agricolas de US$ 336 bilhoes em 1997, para 

US$ 362 bilhoes no ano de 1998. 

Um dos principais impactos positives da Lei Kandir foi a desoneragao do 

ICMS nas exportac;:oes de produtos primaries e semi-elaborados. Em 1996, as 

exportac;:Oes agropecuarias foram de US$ 14 bilhoes e, em 1997, como resultado 

do aumento de competitividade proporcionada pela Lei Kandir, as exportac;:6es 

aumentaram em 15,7%, passando para US$ 16,2 bilh6es. No ano passado, o 
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volume de produtos exportados foi 12,3% superior ao de 1.997, passando de 30 

milh6es de toneladas para 33,7 milh6es (LEI KANDIR. .. , 1999). 

2.3.1. ASPECTOS RELACIONADOS AO CONSUMO DA CARNE BOVINA 

Nas ultimas decadas, o ritmo do desenvolvimento tecnol6gico aumentou 

vertiginosamente, sendo considerado como base do desenvolvimento econ6mico 

e social, principalmente do primeiro mundo, nos novas paises industrializados, 

resultante do processo de modernizagao, associado a industrializa<;:ao e 

urbanizagao, cujos reflexos diretos foram sentidos no crescimento da demanda e 

na mudanga de habitos de consumo da populagao. 

0 progresso tecnico, inicialmente voltado para as descobertas de metodos 

mais eficazes de produgao (aumento de produtividade, seja da terra ou do 

trabalho), volta-se tambem hoje a criagao de novos produtos para atender aos 

novas padroes de consumo, ditados pela globalizagao do consumo (FRIEDLAND, 

1994). 

Cabe salientar, portanto, que foi a partir do sucesso das poHticas agricolas 

adotadas nos paises desenvolvidos (como a PAC - PoHtica Agricola Comum 

europeia, que ameaga no final da decada de oitenta, a condigao hegem6nica dos 

Estados Unidos no mercado agroalimentar) e dos resultados do progresso 

tecnol6gico do setor, decorridos do processo de moderniza<;:ao e industrializagao 

da agricultura, que o superavit na produgao de alimentos, em dois dos principais 

blocos econ6micos (EUA e UE), originou a crise de pregos internacionais dos anos 

80 (TABELA 16) e o inicio dos questionamentos sobre o modelo fortemente 

centrado nos moldes "producionistas" de desenvolvimento, ate entao adotados. 

"0 carater industrializante da agricultura articulou-se tambem com a 

demanda por alimentos, principalmente nos grandes centros urbanos. 0 consumo 

dos produtos in natura, principalmente hortaligas, tern diminuido desde meados da 

decada de 70, cedendo Iugar aqueles semi-elaborados e industrializados, de facil 

preparo e maior conservagao. A cesta basica do brasileiro medio alterou-se, assim 

como os habitos alimentares, aumentando o numero de pessoas que se 

117 



alimentam fora de casa durante o expediente do trabalho. A necessidade de o 

alimento ser 'conveniente' passou a ser parte da vida nas grandes cidades" 

(CARMO, 1994, p 195). 

Evidentemente, como cita esta autora (p. 195) "a passagem a esse novo 

estilo de se alimentar atingiu diferentemente as pessoas nas suas faixas etarias e 

classes de renda. AIE§m disso, as mudan9as sao mais lentas nas pequenas 

cidades do interior e na zona rural". 

TABELA 16: Queda dos pre9os internacionais das commodities agricolas (em 

US$ convertidos para indices comparatives com o ano-base 1992 = 
100) 

Ano Produto 

Soja Ac;;Ucar Cafe Cacau 

92 100 100 100 100 

91 101 103 141 101 

90 108 124 189 101 

89 110 71 249 133 

88 143 64 342 168 

87 134 45 389 174 

86 103 61 318 188 

85 97 101 349 200 

84 130 105 327 177 

83 177 229 334 146 

82 157 448 334 174 

81 132 160 490 218 

80 157 147 627 273 

FONTE: PINAZZA e ARAUJO (1993) 

A possibilidade de a popula98o diversificar sua dieta alimentar fica clara por 

duas vertentes basicas: 

a) Nestas duas ultimas decadas, h8 diminui98o dos pre9os relatives da 

cesta basica com queda da importancia relativa dos dez principais produtos 

responsaveis, no seu conjunto, por cerca de 70 a 80% da ingestao cal6rica e 

proteica da popula98o, em diferentes niveis de renda (pao, feijao, a9ucar, arroz, 

carne, 61eo, Ieite, macarrao+farinha de trigo, avos e frango); 
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b) Aumento gradativo do patamar da renda media da populayao. 

Ao prever cenarios futuros de crescimento do setor agricola, da ordem de 6 

a 7% (o dobra da taxa hist6rica de 3,5% aa.), o pais tenderia a alterar seu perfil de 

produyao do ano 2000, em direc;:ao aos produtos do complexo carnes (bovina, 

suina, de aves, ovos, Ieite, milho e soja), segundo HOMEM DEMELO (1990). 

A TABELA 17 demonstra a variac;:ao das taxas de crescimento da demanda, 

com respostas diferenciadas dos diversos setores nos anos 90. 0 comportamento 

dos indices aponta para o crescimento de mercados relacionados a produtos com 

maiores taxas de elasticidade-renda e, associado aos acontecimentos, insere-se o 

mercado de carnes alternativas. 

Em bora o consumo de carne de frango tenha aumentado significativamente 

nos ultimos anos, muito mais em funyao do prec;:o mais baixo, comparativamente a 

outros tipos de carne, parece que a preferencia do mercado consumidor nacional 

ainda se mantem para opc;:6es de consumo de carnes vermelhas, desde que haja 

condic;:Oes crescentes de renda disponivel. 

TABELA 17 : Perfil agricola nos anos 90- taxas de crescimento da demanda (em 

% ao ano) de produtos alimentares 

Produtos Taxa de crescimento da 

demanda 

Leite 7,26 

Came bovina 6,78 

Soja 5,93 

Milho 5,93 

Came de frango 5,57 

Ovos 4,61 

Batata 3,99 

Trigo 3,86 

Came suina 3,33 

Ac;:ucar 2,63 

Arroz 1,26 

Feijao 0,47 

Mandioca - 1,16 

FONTE: HOMEM DEMELO (1990) 
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Os produtos cameos e os produtos resultantes da desmontagem e 

processamento de bovinos destinam-se principalmente ao mercado varejista. A 

distribuiyao da carne bovina, na forma de quartos, dianteiros e traseiros, dos quais 

se originam os cortes comerciais, e feita pelos pr6prios frigorificos, pelos agentes 

de representayao dos frigorificos para os varejistas (a<;:ougues, supermercados e 

"boutiques" de carne) ou ainda por intermediaries. 

Atualmente, cerca de 70% da comercializayao da carne pelos frigorificos e 

realizada na forma de meias carcayas e na forma desossada (cortes especiais 

embalados a vacuo), e a presen<;:a de intermediaries tem sido bastante importante. 

No entanto, o papel do atacadista tende a diminuir a medida que aumenta a 

demanda por carne desossada, uma vez que esse sistema de comercializayao 

estimula a integrayao entre agroindustria e varejo. Geralmente, os frigorificos 

possuem centrals de desossas mais pr6ximas as areas de produ<;:ao, transportam 

a carne desossada para uma central de distribui<;:ao nos grandes centros urbanos 

e, dessa central, com veiculos menores, redistribuem o produto aos varejistas. 

A redistribuiyao do produto ao consumidor, principalmente nos varejistas 

dos grandes centros, ocorre aproximadamente nas seguintes propor<;:oes (PEETZ 

et al., 1996): supermercados (60%); a<;:ougues (38%); "boutiques" de carne: (2%

cortes especiais). 

A preferencia do consumidor pelos principais cortes comercializados no 

mercado varejista depende do atendimento do local da compra, da variedade, da 

embalagem e do pre<;:o. Nos cortes especiais, o consumidor procura qualidade e 

sofisticayao, nao se importando em pagar pre<;:os mais elevados. 

A carne bovina detem a preferencia do consume sabre as demais proteinas 

animais, porem vem sofrendo maier concorrencia dessas outras proteinas, 

atualmente mais baratas, especialmente da carne de frango e dos ovos. A maier 

concorrencia lorna o atributo qualidade ainda mais importante. Atualmente, esta 

ocorrendo uma mudanya nos habitos alimentares da populayao, com implica<;:ao 

direta nos diferentes segmentos de cada cadeia produtiva. Assim, ha necessidade 

de mobilizayao para atender as novas exigencias (BLISKA et al., 1998). 
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CROSS (1996) indica que de 1975 a 1985, um em cada sete homens e 

uma em cada oito mulheres americanos deixaram de comer carne bovina. 

Enquanto que, em 1970, cada consumidor americana consumia o correspondente 

a 42 kg de carne, em 1.985, menos de 32 kg eram vendidos para cada pessoa no 

varejo. 

Existe alguma coisa errada com a carne bovina como alimento? Em 1985, a 

Burger King Corporation confirmou que 26% da populagao americana estavam 

comendo menos carne e comec;:ou a pesquisar as causas. Na questao formulada a 
populagao: "Por que voce reduziu o consumo de carne?", a resposta mais 

freqOente foi: "Para evitar horm6nios e produtos quimicos". E 6bvio que o 

consumidor americana mudou mais nos ultimos anos do que em qualquer outro 

tempo da hist6ria. 0 consumidor esta perplexo, confuso e, em alguns casos, 

assustado com as relac;:oes entre alimentos e dieta, nutrigao e saude (CROSS, 

1996). 

Na TABELA 18, observa-se a atual divisao do consumo per capita de carne 

entre as principais opc;:oes tradicionais (bovina, suina e de frango) e principais 

paises consumidores. 

A analise dos dados da TABELA 18 demonstra empiricamente uma leve 

tendencia de redugao do consumo de carne bovina em quase todos os paises 

considerados, embora seja necessaria ponderar aspectos de diferentes modelos e 

habitos de consumo das populac;:oes observadas . 

Ha anos, tornou-se claro para os pecuaristas que a carne bovina precisava 

ser reposicionada na dieta alimentar, mudadas suas propriedades quimicas e 

fisicas, para reconciliar as quantidades com a demanda e desejo dos 

consumidores, sob recomendac;:oes dos profissionais de saude e conselheiros da 

midia. 
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TABELA 18: Consumo per capita dos principais paises consumidores de carnes 

(Kg/pessoa/ano )*, periodo 1995 a 1997 

PA[SES Came Bovina Carne Suina Carne Avicola Total de Carnes 

1995 1997"* 1995 1997"* 1995 1997** 1995 1997-

America do Norte 

Canada 34,0 34,7 33,4 33,1 30,2 30,7 97,6 98 5 

Mexico 20,1 19,5 10,5 9,6 13,7 14,3 44,3 43,4 

USA 44,6 44,5 30,7 28,9 44,1 46,5 119,4 119,9 

America do Sui 

Argentina 60,9 57,8 2,0 n.d. 20,8 19,1 83,7 76,9 

Brasil 37,9 37,3 9,7 9,7 23,3 22,5 70,9 69,5 

Uniao Europeia 

Franc;:a 27,2 25,7 35,9 37,0 21,9 23,6 85,0 86,3 

Alemanha 16,2 14,5 45,9 46,0 13,0 13,2 75,1 73,7 

ltalia 26,5 24,0 33,3 34,9 18,6 19,2 78,4 78,1 

Espanha 13,0 11,7 54,0 54,1 24,7 25,3 91,7 91,1 

Jnglaterra 16,7 14,7 22,8 23,1 24,2 25,4 63,7 63,8 

FSU 

Federa<;:ao Russa 23,0 20,4 15,8 14,9 11,9 11,8 50,7 47,1 

Asia 

China 3,4 3,8 30,3 29,4 8,0 10,5 41,7 43,7 

Japao 12,1 12,4 16,7 16,6 14,4 14,3 43,2 43,3 

Oceania 

Australia 36,0 38,0 19,4 18,8 27,1 27,0 82,5 83,8 
. -• Qutlogramas de equtvalente carcac;a (com osso) ** Prevtsao 

FONTE: USDA- citado em ANUALPEC 97 (1997) 

Ja em 1985-89, o National Consumer Retail Beef Study (NCRBS), 

patrocinado por 24 conselhos estaduais, duas associa;;:6es de rayas, Universidade 

do Texas e National Uvestock and Meat Board e a associayao dos criadores, 

determinou uma ampla pesquisa da industria, para identificar a preferencia do 

consumidor. A pesquisa concluiu que os consumidores destacavam sabor, pre;;:o, 

teor de gordura e colesterol, como os fatores mais importantes na decisao de 

compra de carne bovina (CROSS, 1996). 
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A industria americana sabe que tem pelo menos tres grandes alvos: 

a) Carne de altfssima qualidade (Prime e Choice) para atender a hoteis, 

restaurantes e instituig6es, com o maximo de sabor e maciez para uma clientela 

que pode pagar por isso; 

b) Carne de qualidade intermediaria, vendida em 75% do mercado varejista, 

que tem consumidores desejosos de sacrificar certa carne magra em favor de 

melhor sabor e textura, A industria deve-se esforgar para produzir entre 1/3 e 3/5 

de gado terminado em confinamento, classificado como Choice, com menos 

gordura externa e marmorizagao; 

c) Carne de qualidade aceitavel, quando o estudo da NCRBS demonstrou 

que existem consumidores que sacrificam parte do sabor e da textura em favor de 

uma carne mais magra. Aproximadamente 25% dos varejistas trabalham com 

carcagas de classificagao abaixo do Choice, sem classificagao_ Elas podem 

apresentar grandes variag6es de sabor. 

As industrias acham que a troca do nome Choice por Select levara os 

consumidores a procurarem este tipo de carcaga, fazendo que varejistas e 

restaurantes venham a pedir a Select, cujas carcagas apresentariam carne 

ligeiramente mais magra que a Choice, mas com sabor mais aceitavel que o da 

carcaga nao classificada. 

Em 1996, uma pesquisa para o Food Marketing Institute revelou que 95% 

dos consumidores estavam interessados em alimentos tidos como nutritivos 

(gorduras eram consideradas risco serio para a saude, por 40% dos 

entrevistados). Outro estudo revelou um aumento na porcentagem (de 10 para 

24%) dos chamados health oriented entre 1983-85. Ficou bem definido que 1 em 

cada 5 consumidores americanos e health oriented por conta propria e que de 1 a 

1 0% da populagao esta preocupada com as caracterfsticas nutritivas dos 

alimentos. E essencial o desenvolvimento de produtos a base de carne com 

menos gordura saturada elou colesterol, para capitalizar esse imenso mercado 

potencial. 

Em resumo, como indica CARMO (1994), o rearranjo estrutural das 

industrias alimentares esta ocorrendo no mundo todo, porem, de acordo com as 
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especificidades de cada pais, ou seja, de acordo com seu desenvolvimento 

econ6mico, nivel tecnol6gico e perfil distributive da renda interna - o que vai 

garantir a maior ou menor incorporagao de novos produtos a alimentagao basica. 

A reestruturagao tecno-produtiva-econ6mica tera influemcia da demanda, 

que, a partir de Mbitos como refeig6es fora do domicilio e a absorgao do trabalho 

feminino, vai retroalimentar de forma crescente as novas trajet6rias tecnol6gicas 

de produtos e processes. lsso nao elimina o consumo atual de produtos 

tradicionais, que convivem com produtos novos. 0 que e importante registrar e a 

tendencia da diversificagao do consumo em fungao dos novos comportamentos 

sociais e econ6micos. 

Segundo Anizon, apud RIZZI (1993, p. 132), "cinco grandes tendencias sao 

apontadas como marcantes nas transformagoes qualitativas do consumo nos 

paises avangados: o aumento do numero de refeig5es externas, como fast food; 

diminuigao do tempo destinado a preparagao de refeig6es, que trouxe 0 

desenvolvimento dos congelados e produtos prontos para o consumo; 

desenvolvimento de precaug6es dieteticas e nutricionais, aumentando a demanda 

de produtos de baixas calorias; difusao de novas tecnicas de cozimento, com a 

introdugao de equipamentos como o forno de microondas; e a propria redugao do 

estoque semanallmensal, favorecendo o desenvolvimento de produtos resfriados. 

Essas mudangas constituem o pano de fundo sobre o qual as empresas definem 

suas estrategias de respostas". 

Com o objetivo de tentar responder a algumas dessas questoes, o mesmo 

autor formulou e aplicou urn questionario junto a consumidores finais na cidade de 

Sao Paulo, obtendo resultados bastante interessantes. Foram abordadas cinco 

classes sociais: A, B, C, D e E. 

Na pesquisa, ficou constatado que 48% dos entrevistados que fazem 

alguma refeigao fora de casa preferem consumir carne bovina e 37% preferem 

consumir a carne de frango. Outro comportamento observado foi que, na maioria 

das vezes (80%), a pessoa que vai comprar carne ja sai de casa sabendo o que 

ira comprar; os autores chamam a atengao para este fato, que poderia orientar 

uma campanha publicitaria mais eficiente em relagao a carne bovina. Quanto a 
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frequencia do consumo, os dados coletados mostram que em torno de 36% dos 

entrevistados consomem carne bovina tres vezes por semana e 31% consomem 

todos os dias. Alem disso, aproximadamente 36% das pessoas costumam 

comprar carne uma vez por semana (e congelar) enquanto que 22% compram 

duas vezes por semana. 

Quanto ao local e a forma de aquisigao da carne, foi constatado que cerca 

de 57% das pessoas preferem comprar carne em ayougues e 31% preferem 

comprar em supermercados; nas classes mais altas, A e B, a preferencia por 

supermercados e muito proxima aquela por agougues (50 e 50%; 46 e 43%, 

respectivamente), enquanto que nas classes sociais mais baixas a preferencia 

maior e por ayougues. Na aquisigao do produto, 88% dos entrevistados alegaram 

que preferem escolher a carne na hora e preferem que ela seja cortada na 

presenga do consumidor e 16% disseram que preferem comprar a carne 

previamente cortada e embalada, ou seja, 4% dos entrevistados compram tanto 

carne previamente cortada como a carne cortada na hora. 

Essa tendencia e conflitante com o processo de modernizagao que deve 

ser implantado no setor de distribuigao da carne bovina brasileira, a partir da 

publicagao da Portaria numero 304 do MAA Apesar de nao mencionar tipos de 

desossa para as carcagas ou de embalagens que devem ser utilizadas, a Portaria 

visa, a Iongo prazo, a que o consumidor tenha no varejo um produto embalado e 

identificado com garantia de origem e inspegao: "sera um produto reconhecido 

pelo consumidor, caso a embalagem seja enviada do frigorifico pronta para ser 

adquirida, como e o caso do frango resfriado ou congelado, do presunto, do lombo 

defumado; se a carne for boa, nao tenha duvida de que podera ser comprada com 

preferencia de marca pelo consumidor" (CARNE EMBALADA .. , 1996). 

Quanto a qualidade da carne, BRANDAO ( 1995) constatou que, no ato da 

compra, a caracteristica mais observada pelos entrevistados (52%) foi a aparencia 

do produto e em seguida o prego (28%). Dentre outras caracteristicas observadas, 

mencionam a presenga de gordura e a higiene do estabelecimento. Em relagao a 

seguranya, em torno de 55% dos entrevistados acham que o consumo de carne 

vermelha pode causar algum mal a saude. Entretanto, deste total, 23% nao sabem 
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o que pode causar e 19% acham que pode elevar o nivel de colesterol do 

organismo e que e muito indigesta. Alem desses, varios outros males foram 

citados em menor propor98o: cancer, alto tear de gordura da came, pressao alta, 

problemas de pele, horm6nios e toxinas do animal, nervosismo, tontura, azia, 

coceira, faz mal para diabeticos e mal estar. Estes fatores refletem um alto grau de 

desinforma9ao por parte da popula98o e a falta de uma campanha de 

conscientiza98o e esclarecimento a respeito da came bovina, a exemplo da que 

foi realizada com a carne de frango. 

Dentre os entrevistados, 60% mostraram-se satisfeitos com a qualidade da 

carne bovina e 39%, insatisfeitos. Destes ultimos, 34% estao insatisfeitos com a 

higiene e limpeza do local e com funcionarios e 32% estao insatisfeitos porque, as 

vezes, a carne esta estragada, "velha e escura". Outros itens foram citados, como 

honestidade e qualidade no atendimento (muitos comerciantes tentam enganar o 

consumidor, vendendo carne que nao foi limpa adequadamente). Alguns 

consumidores alegaram ainda que, em determinados estabelecimentos, seriam 

colocados corantes para realyar a cor da carne. 

A questao do pre9o ainda e um item de extrema importancia no Mbito de 

compra do consumidor brasileiro. 0 consumidor media brasileiro deseja uma 

carne mais barata. Apesar disso, o questiom3rio formulado por BRANDAO (1995) 

permitiu a verifica98o de que poucos consumidores tem no98o do pre9o da carne 

bovina, o que nao ocorre tao claramente em rela9ao a carne de frango. 

DE ZEN (1994) afirma que a renda eo fator condicionante mais importante 

(embora nao o unico) ligado ao consumo de carnes no Brasil. 0 autor utilizou a 

elasticidade-renda da demanda para observar a tendencia de crescimento do 

consumo para as carnes. Observou que a classe de renda mais baixa (ate 5 

salaries minimos) tem um consumo de carnes fortemente restrito pela renda 

(elasticidade-renda alta), o que significa que o consumo de carne cresce bastante 

com a eleva9ao da renda. Tal restri98o e menor para a carne de segunda, para 

avos, frango, e e praticamente nula para a carne bovina de segunda e suinos 

(neste ultimo caso, esta mais relacionada com fatores de mudan9a de imagem do 
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produto). Na faixa de 5 a 10 salarios minimos, nao foi verificada uma restrigao 

grande ao consumo para nenhum tipo de carne. 

Entretanto, a came bovina de primeira e a carne industrializada sao os 

produtos que apresentariam maior aumento de demanda conforme o aumento da 

renda destas familias. No terceiro e ultimo extrato de renda avaliado {10 a 15 

salarios minimos), o crescimento da renda nao levaria a grande aumento no 

consumo de nenhum tipo de carne, indicando que as suas necessidades de 

consumo ja estao praticamente satisfeitas. Para aumentar o nivel de consumo das 

camadas de renda mais baixa seria necessaria que se reduzisse o custo final do 

produto. No caso das camadas de renda media e alta, no varejo, o aumento do 

consumo deveria estar ligado a adogao de algumas estrategias ligadas a 
apresentagao e a qualidade do produto (diferenciagao de cortes quanta a origem, 

trazendo especificag6es de raga, sexo, idade do animal, entre outros). 

CAMARGO (1996) sugere como referencias basicas para a identificagao da 

carne bovina a idade, o sexo, o peso da carcaga e a cobertura de gordura do 

animal, ou como informag6es mais sofisticadas, identificar o nivel de gordura 

entremeada (marmorizagao), a cor do musculo e da gordura e ate mesmo a area 

do "olho de lombo" (medida do volume de cortes nobres na carcaga). 

FELfCIO (1995) verificou que entre os varejistas Mum consenso de que o 

consumidor nao gosta, por exemplo, de gordura entremeada. No entanto, os 

pesquisadores sabem que um pouco de gordura entremeada e importante para 

garantir um minima de suculencia e maciez a carne. Esse autor tambem procurou 

detectar diferengas de preferencia entre a carne "vermelho-escura" de bois velhos, 

vacas e touros, e a carne "vermelho-cereja" de animais com menos de 3 anos; 

verificou-se que a cor e realmente uma caracteristica muito importante. Com 

relagao a gordura, o consumidor s6 passa a preferir os tons mais claros a medida 

que adquire nivel mais alto de esclarecimento. 

Pode-se concluir que, no atual estagio, o consumidor brasileiro apresenta 

um alto grau de desinformagao, quanta ao produto carne bovina. 

LAZZARINI NETO (1992) classifica o consumidor como absolutamente 

desorientado, pois, em geral, este pede carne para bife, carne para panela ou 
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carne para assar, sem importar-se, em primeira instancia, com a qualidade, e 

alguns mais exigentes pedem cortes especificados. 

No entanto, a falta de elos fortes entre todos os segmentos da cadeia 

produtiva e a grande responsavel por este nivel de desinformac;:ao, uma vez que o 

produto carne bovina ainda se encontra em um estagio bastante primitivo de 

comercializagao, nao levando ao consumidor qualquer tipo de informa<;ao que 

possa facilitar a escolha ou distinc;:ao do produto. Portanto, muito ainda deve ser 

feito, tanto quanta a educac;:ao do consumidor (estrategias de marketing, 

semelhantemente ao que foi realizado com a carne de frango), como ao que se 

refere as alteragoes na cadeia produtiva, o que possibilitara que mais informa<;6es 

cheguem ao elo final da cadeia (BLISKA et al., 1998). 

2.3.2. OS PROGRAMAS PARA A IMPLANTA<;AO DA "RASTREABILIDADE" E 

DA SEGURANCAALIMENTAR 

Nos anos de 1998 e 1999, a palavra "rastreabilidade" (ainda desconhecida 

de boa parte dos pecuaristas brasileiros) dominou as discussoes tecnico-sanitarias 

internacionais e impas-se como soluc;:ao para a crise da "vaca louca" (a 

encefalopatia espongiforme bovina), que causou, e ainda vem causando, panico 

entre os consumidores europeus. 

0 principia da "rastreabilidade" baseia-se na possibilidade de 

acompanhamento do produto desde a sua origem ate o ponto de venda, visando 

torna-lo confiavel aos olhos do consumidor, cada vez mais exigente quanta aos 

itens de qualidade e seguran<;a. Assim, a carne deixa de ser an6nima para adquirir 

um perfil reconhecivel (RASTREABILIDADE ... , 1999). 

A carne deve chegar ao consumidor com certificados de origem, onde 

sejam especificados basicamente a raga, a idade e o sexo do animal. Outros 

criterios como sistema de criac;:ao, alimentac;:ao, medicamentos ingeridos tambem 

sao levados em considerac;:ao, dependendo do nivel de abrangencia da 

"rastreabilidade", que tambem pode ser feita por late de animais ou por animal 

individualmente (CARNE, EM BUSCA ... , 1999). 
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Em 1997, os frigorlficos brasileiros de exportagao foram surpreendidos por 

mais uma exigencia da Uniao Europeia_ Com base no princfpio da equivalencia, 

esse bloco econ6mico passou a exigir que seus fornecedores de carne adotassem 

um sistema de rotulagem com garantia de "rastreabilidade", ja que essa medida se 

tornara obrigat6ria para todos os pafses da UE. lmediatamente, a Associagao 

Brasileira das lndustrias Exportadoras de Carnes lndustrializadas (ABIEC) 

determinou o estudo do assunto. 

Atualmente, os frigorfficos brasileiros de exportagao trabalham com um 

modelo basico de rotulagem, contendo as seguintes informag6es: pafs de origem 

(logotipo Brazilian Beef), estabelecimento de abate (SIF, enderego, localizagao), 

tipo de produto (came resfriada ou congelada de bovino sem osso), nome do corte 

(file, contrafile, etc.), data do abate, data de validade, numero do lote, sexo do 

animal, idade do animal e c6digo de "rastreabilidade", que, por sua vez, condensa 

as principais informag6es do r6tulo. Quando a carne chega a Europa, os 

compradores podem decifrar esse c6digo com base num manual explicativo, 

aprovado pela Comissao Europeia. 

Na verdade, trata-se de uma serie numerica simples, como no exemplo 

seguinte: 0337-12/11/98-01-1-2. Os primeiros quatro dfgitos (0337) identificam o 

frigorifico, 12/11/98 e a data do abate, 01 e 0 numero do lote, 1 indica sexo 

masculino (o n° 2 identificaria uma femea) e o ultimo digito (2) corresponde a 
idade do animal (estabeleceu-se que 1 significaria novilhos com ate 24 meses ou 

"dente de Ieite"; o 2, bovinos com ate 3 anos ou com 2 a 4 dentes definitivos e 3, 

bois "erados", com ate quatro anos ou com 6 a 8 dentes definitivos). 

Em algumas empresas, a transferemcia de dados do lote para a carcaga e 

feita com uso de fitas coloridas, que indicam faixa etaria (branco e novilho 

precoce; verde, animais de ate tres anos; e azul, bovines de ate quatro anos). As 

fitas levam carimbos com o numero do lote e outros registros, que sao repassados 

para as etiquetas quando as carcagas chegam a sala de desossa_ 

Evidentemente, cada frigorffico hoje estuda meios de viabilizar 

internamente a rastreabilidade. 0 Bertin, por exemplo, desenvolveu um sistema 

informatizado exclusivo, com base em c6digos de barras, que facilita o repasse 
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dos dados, mas mantem seus detalhes de funcionamento sob sigilo, como 

segredo industrial. 

As industrias frigorfficas que atendem ao mercado europeu terao de 

trabalhar, futuramente, nao por informag6es por lote adquirido, como fazem hoje, 

mas com dados individualizados, o que pressup6e identificac;:ao de cada boi 

abatido. Mesmo que consiga negociar prazos mais longos para adaptar-se as 

novas exigencias, o pals tera na "rastreabilidade" urn dos maiores desafios atuais, 

sendo obrigado a vence-lo, caso queira tomar-se urn grande fornecedor 

internacional de carne bovina e implantar programas efetivos de melhoria de 

qualidade do produto. Evidentemente, os pecuaristas tambem terao de se engajar 

neste processo. 

0 projeto de "rastreabilidade" ponta-a-ponta mais avant;ado do pais e o da 

Alian98 Mercadol6gica de Sao Paulo, coordenado pelo Fundo de Desenvolvimento 

da Pecuaria do Estado de Sao Paulo (FUNDEPEC). Essa entidade criou o 

Programa de Qualidade Total para a Carne Bovina, envolvendo 150 pecuaristas 

(sendo 60 atuantes). Em parceria com o Frigorifico Bertin, de Lins, no Estado de 

Sao Paulo, os integrantes da Alian98 abateram mais de 20.000 novilhos precoces, 

no ano de 1998, comercializando essa carne sob o logotipo FUNDEPEC, em lojas 

e Supermercados Pao de Ac;:ucar e Candia. Para gerir eficientemente essa 

parceria ou alian98, a entidade criou um software, que permite localizar a origem 

de posslveis problemas sanitarios e ajudar pecuaristas filiados a melhorar seus 

sistemas produtivos, via "rastreabilidade". 

0 Programa mantem um cadastre complete dos produtores, com 

informac;:6es que permitem conhecer que tipo de gado possuem e seu modelo de 

criac;:8o (regime alimentar, manejo, calendario profilatico, etc.), informac;:Oes que 

sao analisadas, conferidas e atualizadas durante visitas semestrais as fazendas. 

No curral do frigorifico, cada lote de animais, constante de uma escala de abate 

previamente programada, passa por inspec;:ao criteriosa, a cargo de tecnicos do 

FUNDEPEC, que observam a condic;:8o corporal dos animais (sao pontuados 

nesse item), seu grau de acabamento, a presen98 de parasitas (mosca do chifre, 
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berne, carrapato), marcas no couro devido a contus6es e a aplica9ao incorreta de 

vacinas. 

As informa96es colhidas vao para uma ficha, que depois e enriquecida com 

dados referentes ao abate (conformayao da carcaya, classificayao, rendimento em 

carne, cobertura de gordura, resultado da inspeyao sanitaria etc.). lsso permite 

coletar informa96es exclusivas sabre a carca9a de cada animal, ou seja, fazer a 

"rastreabilidade" individualizada. 

0 FUNDEPEC vai acompanhar ainda a desossa, para detectar problemas, 

e tentar melhorar a padronizayao dos cortes (cobertura de gordura, cor, e outras), 

supervisionando tambem sua toalete nos supermercados. Ainda nao se efetuou o 

repasse dos dados das carcayas para as peyas, mas essa e a meta do 

FUNDEPEC a media prazo, para garantir a qualidade do produto final e urn 

feedback para os pecuaristas da Alianya. 

Cerca de 20 a 30% dos pecuaristas ativos da Alianya Mercadol6gica sao do 

Estado de Sao Paulo e ja contam com sistemas de identificayao individual do 

rebanho. 

A escolha do metoda de identifica9ao depende tambem das dimens6es do 

rebanho. Quanta maior ele for, maiores os custos. 0 uso de microchips, devido ao 

seu pre9o elevado (US$ 7,00 a US$ 8,00 por unidade), oferece resistencia para a 

ado9ao pelos pecuaristas. 

Os brincos com c6digos de barra, apesar de serem menos onerosos (US$ 

0,90 a unidade), sao pouco indicados para identificayao de gada de corte em larga 

escala, pais o ritmo de trabalho torna-se muito Iento, pouco pratico, porque sua 

leitura e prejudicada quando o brinco esta sujo, situa9ao muito frequente. 

Devido a esses fatores, boa parte das empresas agropecuarias optam pela 

utiliza9ao dos brincos tradicionais, mais baratos (R$ 0,40 por unidade), adotando 

identifica96es numericas com dfgito verificador. Outras, ainda, preferem o metoda 

tradicional de identificayao individual baseada na tatuagem dos bezerros logo 

ap6s o nascimento e, mais tarde, efetuando-se a marca a fogo. Enquanto nao 

houver remunera9ao pelo couro, os pecuaristas que utilizam a marca9ao a fogo 

devem continuar trabalhando com esse sistema, que e barato e total mente seguro, 
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desde que realizado por uma mao-de-obra experiente e bern treinada, capaz de 

fazer a marca com rapidez e precisao, obtendo um sinal permanente e legivel a 
distimcia. 

Qualquer que seja a opvao, a "rastreabilidade" depende, obrigatoriamente, 

de procedimentos internes em cada propriedade. Gada pecuarista deve levantar o 

maior numero possivel de informag6es sabre os individuos de seu rebanho, 

visando descobrir potenciais geneticos mal aproveitados, manejos inadequados ou 

promissores e problemas sanitarios. Assim, a empresa tera dados suficientes para 

emitir relat6rios peri6dicos de pesagem, realizar analises comparativas entre ragas 

ou tipo de cruzamento, tragar o perfil bovine adequado ao projeto, indicar o melhor 

manejo de pastagem e selecionar seus fomecedores. 

Diversas destas informagoes sao, posteriormente, repassadas ao frigorifico, 

para dar subsidies a "rastreabilidade" que, em ultima instancia, pode garantir a 

qualidade do produto e atender adequadamente o consumidor final 

(RASTREABILIDADE ... , 1999). 

2.3.3. A ATIVIDADE PECUARIA A PRODUTIVIDADE E 0 MEIO AMBIENTE 

Atualmente, os paradigmas tecnol6gicos da agricultura, ou, pelo menos, 

parte deles, sao alva de grandes questionamentos. Parece existir, segundo 

SALLES FILHO (1993}, uma fase de transigao dos modelos tecnol6gicos 

existentes ate entao, para os futuros sistemas produtivos, por diversos problemas, 

apontados a seguir: 

a) A consci€mcia crescente sobre a contribuivao efetiva do padrao agricola 

moderno para a degradagao ambiental leva a assumir mecanismos institucionais 

concretes, como os dispositivos que estimulam a redugao do uso de pesticidas e 

fertilizantes e que combatem a erosao dos solos, atraves do que vern sendo 

chamado, nos EUA, de Sistema U.S.A. (Low Input Sustainable Agriculture); 

b) A constatavao de que a questao da produtividade ja esta resolvida do 

ponto de vista tecnol6gico, visto que e tecnicamente possivel alcangar niveis de 
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produtividade bastante elevados para as principais culturas de interesse 

econ6mico; 

c) 0 atingimento de nfveis satisfat6rios de auto-sufici€mcia alimentar em 

dois dos tres principais p61os econ6micos e de desenvolvimento tecnol6gico do 

planeta: EUA e UE; 

d) A este fato se associa outro, que define uma situagao de custos que 

crescem a taxas maiores que aquelas a que poderiam crescer os pregos dos 

produtos agrfcolas, o que se vem traduzindo em polfticas nacionais (ou de blocos 

economicos) para a sustentagao da renda do agricultor, politicas estas cujo folego 

parece estar proximo do seu limite; 

e) Os movimentos de reestruturagao nos setores industriais ligados a 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e a produgao de insumos, maquinas e 

tecnologia organizacional para a agricultura, condicionados por fatores de diversas 

ordens, principalmente por esgotamento de trajet6ria tecnol6gica, queda de 

rentabilidade de suas principais atividades e a alteragao do padrao de consumo de 

produtos alimentares pela populagao; 

f) 0 desenvolvimento paralelo de novas tecnologias, principalmente da 

biotecnologia e da informatica, representam um largo potencial para o 

estabelecimento de novas oportunidades tecnol6gicas; 

g) A consolidagao de novas mercados e produtos, atualmente considerados 

como alternativos. 

Bonny e Dauce, apud SALLES FILHO (1993), apontam alguns pontos de 

inflexao no padrao vigente que ja estariam provocando mutagoes nas trajet6rias. 

Um deles e a 16gica produtivista, que apresenta dificuldades crescentes de 

sustentar-se, ao menos, nos mesmos moldes que vem fazendo, nos ultimos 30 a 

40 anos. 

0 segundo ponto seria a inadiavel maior atengao ao ambiente, que, em 

grande medida, relaciona-se com o ponto anterior, ja que a 16gica produtivista, da 

forma como se estruturou, tornou-se necessariamente deleteria ao ambiente, 

porque e utilizadora de praticas como adubagao pesada, aplicagao preventiva de 

pesticidas, aragoes e gradeagoes intensivas, etc .. 

133 



0 terceiro ponto de inflexao diz respeito a importancia crescente da 

qualidade do produto agricola, notadamente do produto alimentar, o que se deve 

ao processo de reestruturagao da industria alimentar no mundo, as estrategias das 

grandes cadeias de comercializagao e as mudangas nas exigencias dos 

consumidores, que crescentemente valorizam as caracteristicas organolepticas, 

nutricionais e esteticas dos alimentos. 

Pecuaristas brasileiros mobilizam-se, no momento, para por nas gondolas 

do mundo todo a came proveniente do chamado "Boi Verde", animal engordado 

no paste, que possui, em media, sete milfmetros a menos de gordura em 

comparagao aos bovinos confinados pelos produtores da Europa e dos Estados 

Unidos. 

A expressao "Boi Verde" e recente, e surgiu no meio pecuario do Brasil 

para diferenciar OS bovinos que nao Sao alimentadoS exclusivamente a base de 

concentrados, anabolizantes e hormonios. Como o Brasil possui aproximadamente 

160 milhoes de cabegas, considerado o maier rebanho do mundo, os pecuaristas 

querem inserir-se no mercado intemacional como diferencial de serem produtores 

de carne de qualidade (com menor capa de gordura e proveniente de animal 

engordado a paste). 

Neste sentido, os agentes ligados a produgao e a comercializa<;:ao externa 

da carne bovina brasileira deverao atentar para a necessidade de investir em 

marketing institucional, fazendo que o estigma negative que ronda esse produto, 

no sentido de confundir sua produgao com a derrubada da Rain Forest 1 possa ser 

modificado. 

Os nossos principais concorrentes no MERCOSUL, Argentina e Uruguai, ja 

beneficiam-se do marketing da carne "organica", produzida sob controle natural no 

pampa umido, em mercado que cresce na ordem de US$ 250 mil hoes ao ano. 

4 A imagem da pecuaria bovina de corte brasileira no exterior ainda esta fortemente ligada a ideia 
de que se trata de uma atividade arcaica, de modelo exclusivamente extensivista e explorada 
atraves da derrubada da mata Amaziinica (Rain Forest) para a sua viabilidade. Ha varios anos, a 
produyiio brasileira cresce mais em fun<;iio de ganhos de produtividade do que propriamente por 
acrescimos de area em sua explorayiio. 
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2.34. 0 PROCESSO DE CLASSIFICACAO E TIPIFICACAO DAS CARCACAS 

BOVINAS 

Para definir classificac;:§o e tipificagao de carcagas, e conveniente fazer um 

breve hist6rico. Ate o final da decada de 60, entendia-se que classificac;:§o - que 

consiste em agrupar em classes aquilo que tem caracteristicas semelhantes ou 

iguais - referia-se as categorias de sexo, maturidade e peso dos animais. Ja a 

tipificac;:§o seria uma diferenciac;:§o das classes em tipos hierarquizados, segundo 

criterios que incluem as categorias da classificac;:§o ja mencionadas e outras como 

gordura de cobertura e conformac;:§o da carcaga, que os tecnicos supunham ser a 

qualidade desejada pelo mercado. 

Ha muito tempo que sistemas como o norte-americano e o argentino 

formam classes de carcagas com caracteristicas semelhantes e as hierarquizam. 

Os americanos chamam isto de grading e os argentinos e uruguaios, de 

tipiticaci6n. 

Portanto, a definigao de tipificac;:§o continua a mesma, ou seja, 

hierarquizac;:ao de tipos por "qualidade", que, de tempos em tempos, vai sendo 

modificada por forga das tendencias de mercado, mas geralmente com uma larga 

defasagem em relac;:§o as transformag6es tecnol6gicas e as de habitos de 

consume (FELiCIO, 1996). 

Essa ideia ganhou forga no meio tecnico, mas era estranha aos pecuaristas 

e aos gerentes/proprietarios de matadouros-frigorificos e supermercados, que 

raramente verbalizavam seus pensamentos a respeito do assunto, seja porque 

nao eram chamados a opinar, seja porque tudo nao passava de um sonho, uma 

utopia, ja que os bovines de 2 a 3 anos de idade eram abatidos em numeros 

insuficientes para permitir a criagao de canais de comercializagao a pregos 

diferenciados. Essa situagao vem mudando rapidamente desde o Plano Real, que 

tem provocado uma corrida pelos aumentos de produtividade em todos os setores, 

especialmente na pecuaria de corte. 

Uma classificagao/tipificagao de carcaga bovina deve ser vista como parte 

do cotidiano dos segmentos de pecuaria, industria e comercio de carnes. Como 
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salientaram FAVERET FILHO e DE PAULA (1997), a tipificac;:ao poden3 funcionar 

como elemento de harmonizac;:ao da linguagem entre os elos da cadeia, 

constituindo a base para a "conversao" das demandas do consumidor final em 

orientac;:Oes para os pecuaristas. 

Tambem podera servir como uma das ferramentas para trabalhar-se a 

questao da organizagao da cadeia produtiva. 0 problema neste caso e que deve 

haver alguma organizagao previa do setor para a definigao de criterios, pois 

pressupoe-se que os representantes dos segmentos participem dos debates a 

esse respeito . 

0 sistema nacional de tipificagao de carcac;:a brasileiro que era para ser de 

identificagao codificada, ou de classificagao sem hierarquia de classes, acabou 

sendo de classes hierarquizadas em tipos conforme as letras da palavra BRASIL 

A legislagao em vigore a Portaria Ministerial numero 612, de 05 de outubro 

de 1989, publicada no Diario Oficial da Uniao de 10 de outubro de 1989 (TABELA 

19). Os parametres adotados sao o ~ (M-macho, C-macho castrado e F

femea), a maturidade (dentes de Ieite, dois, quatro, seis e oito dentes incisivos 

permanentes), conformacao - avaliagao subjetiva de perfis que demonstram o 

desenvolvimento das massas musculares (C -convexas, Sc- subconvexas, Re -

retilfneas, Sr- sub-retilfneas e Co- c6ncavas), e acabamento- avaliagao subjetiva 

da gordura subcutanea ou de cobertura (1-ausente, 2-escassa = 1-3 mm, 3-

mediana = 3-6 mm, 4-uniforme = 6-10 mm e 5-excessiva >1 0 mm). (Pardi et al., 

1996, apud FELICIO, 1999). 

Desde o infcio da decada de 80, nos Estados Unidos, e, mais 

recentemente, na Europa, o objetivo e desenvolver equipamentos que possam 

fazer mensurac;:oes das carcac;:as e/ou da carne, de modo que se possa fazer uma 

avaliagao objetiva dos indicadores de rendimentos e/ou de qualidade. 
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TABELA 19: Requisites para enquadramento das carca9<1s na Tipificac;ao Oficial 

Tipo Sexo 

B** CeF 

M 

R CeF 

A CeF 

M 

s CeF 

M, C, F 

L M,C,F 

Maturidade 

(d.i.p.)* 

0-4 

0 

0-6 

0-6 

0 

0-8 

0-8 

0-8 

*d.i.p. -dentes incisivos permanentes 

Acabamento Conforma<;:ao 

2, 3 e 4 C, Sc e Re 

2, 3e4 C, See Re 

2, 3e4 C, Sc, Re e Sr 

1e5 C, Sc, Re e Sr 

1e5 C, Sc, Re e Sr 

1-5 C, Sc, Re e Sr 

1-5 C, Sc, Re e Sr 

1-5 Co 

•• = o padrao cota HILTON eo tipo B sem M e sem acabamento 4 

FONTE: Pardi et al. (1996), apud FELfCIO (1999) 

Peso carcac;a 

Minimo (kg) 

C=210, F=180 

M=210 

C=220,F=180 

C=210, F=180 

C=210, F=180 

C=225, F=180 

S/ restric;oes 

S/ restric;oes 

Nos ultimos anos, o Ministerio da Agricultura e Abastecimento do Brasil tem 

realizado esforc;os institucionais atraves de portarias, a partir da de numero 304, 

de 22 de abril de 1996, a fim de normatizar o mercado de cames. Para tanto, tem 

pretendido alguns avanc;os no sentido que a came bovina devera sair embalada e 

identificada dos frigorificos. A identificac;ao necessaria devera incluir o tipo de 

carcac;a da qual foi obtida a came. Este parece ser o momenta adequado para 

discutir o sistema atual de classificayao e, em que medida atende as 

necessidades de mercado. Devera ser respeitado o aspecto de ser compativel 

com a diversidade de condigaes de produc;ao, industria e comercio de came 

bovina existentes no pais. 

Segundo FELiCIO (1999, p. 9), "a verdade e que o sistema atual se presta 

a selec;i'.io de carca9<1s do tipo B para exportac;i'.io dentro da cota Hilton e para os 

programas de novilho precoce. Praticamente, s6 e utilizado nessas duas 

situagaes, funcionando mais como um instrumento que se emprega para estimular 

os pecuaristas a produzir gado jovem com acabamento para abate, do que uma 
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'linguagem' para comercializa<;:ao. As carcagas que nao se enquadram no tipo B 

nao chegam a ser tipificadas. Por isso mesmo, a 'linguagem' nao sera utilizada 

pelo segmento de comercializa<;:ao, se nao passar por uma reforma radical que 

resulte num sistema completamente novo. Nao se pretende aqui dizer o que deve 

ser feito para que o Brasil venha a ter um sistema obrigat6rio de especificag6es de 

carcaga bovina realmente eficaz, mesmo porque a definigao de criterios depende 

de uma ampla discussao, mas alguns pontes precisam ser observados no 

planejamento de um novo modele. Primeiramente, e importante conhecer mais 

sabre o mercado de carnes. A titulo de exemplo, para o mercado e muito mais 

importante que as carcagas sejam classificadas por gordura de cobertura e peso, 

que sao caracteristicas mensuraveis, do que pela maturidade fisiol6gica ou idade 

do gada que muitos dizem que influencia na maciez, mas s6 os pesquisadores 

conseguem medir e, assim mesmo, os resultados nao sao consistentes; 

geralmente, a velocidade de resfriamento influencia muito mais a maciez do que o 

fato de o boi ter trocado dais, quatro ou seis dentes incisivos. Depois, e precise 

entender que a avaliagao feita na carcaga quente, na sala de abate, pode muito 

bem dar conta da verificagao visual da gordura de cobertura (acabamento), do 

numero de dentes incisivos trocados, e do peso, mas nao diz nada sabre a 

qualidade da came em termos de pH na decima e na vigesima quarta hora e da 

velocidade de resfriamento, que afetam a cor e a maciez da carne. Por isso, talvez 

seja necessaria um sistema aplicado na sala de matanga para comprar o boi (na 

verdade, a carcaga) do pecuarista, e um outre sistema aplicado p6s-resfriamento 

para o frigorifico comercializar com quem se disp6e a pagar mais pela carne bern 

preparada e devidamente selecionada. Obviamente, um sistema vai influenciar o 

outre e cabera a industria fazer essa ligagao". 

Ainda segundo o mesmo autor (p. 9), "e da maier import<fmcia que se atente 

para as diferengas existentes no suprimento de gada e na comercializa<;:ao entre 

as regi6es brasileiras e dentro delas, que inviabilizam a generalizagao de criterios 

de hierarquizagao. Quando houver uma concordancia a esse respeito, e provavel 

que a op<;:ao mais sensata seja por uma classificagao obrigat6ria simples, que 

separe o que real mente e diferente e junte o que e semelhante. Ai, entao, teremos 
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um c6digo para cada uma das classes de novilhos (incluindo as novilhas), touro 

jovem, vacas magras, vacas gordas e touros adultos, seguido de um c6digo de 

acabamento e outrode faixas de 15 Kg (arroba) de peso. Eo governo incentivaria 

as industrias com SIF (Servic;:o de lnspec;§o Federal) a adotar mecanismos de 

qualificac;:ao p6s-resfriamento para distribuic;:ao de carnes para diferentes 

mercados, alguns dos quais poderao ser tao exigentes e que merecerao a 

utilizac;:ao de equipamentos tecnologicamente avanc;:ados, atualmente em fase de 

desenvolvimento". 
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CAPiTULO 3 

CARACTERIZACAO E DIFERENCIACAO REGIONAL 

DA PECUARIA DE CORTE NO BRASIL DO FIM DO SECULO 

Para o diagn6stico da situagao atual e das perspectivas da produgao de 

carne bovina no Brasil, foram sistematizadas, neste trabalho, ora com o uso de 

ferramental e indicadores estatfsticos, ora com o uso da analise de tendemcias a 

partir dos dados encontrados em diferentes fontes do segmento do agroneg6cio 

brasileiro, informagoes que visam conjugar uma visao sistemica da atividade, 

apoiada em discussao ampla nos capitulos anteriores com uma analise mais 

pontual dos dados a partir desta fase do trabalho. 

Tais dados sao os de rebanho, produgao e indicadores que expressam 

situay5es de eficiencia do uso dos fatores envolvidos (capital, terra, tecnologia e 

trabalho) na atividade da pecuaria de corte no Brasil, especialmente em recente 

periodo, a fim de se detectarem sintomas de mudanyas na base tecnica e 

mercadol6gica da atividade. 

PEROSA (1999, p. 48), trabalhando com dados relacionados a pecuaria de 

corte no pais, afirma que "nas decadas de 1970 e 1980 a produgao de carne 

bovina tern crescido em termos absolutes, mas apresenta tendencia decrescente 

no ritmo em que a mesma se verifica. Os dados sabre a magnitude desse 

aumento na produgao divergem, de acordo com a fonte utilizada. Particularmente 

em relagao ao rebanho, conforme estas fontes, uma inversao na tendencia de 

crescimento nos anos 90 verifica-se: enquanto nas estatisticas oficiais (lnstituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE), o rebanho bovina nacional continua 

crescendo, empresas de consultoria privada indicam uma reversao desse 

crescimento em anos recentes. No caso da produgao, a divergencia manifesta-se 

de forma mais acentuada". 

0 mesmo autor (p. 52) lembra ainda que, "dado o peso da economia 

informal em praticamente todos os setores da economia brasileira, seria de 
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esperar-se que tambem no caso da came bovina, parte da produ<;:ao ficasse 

'oculta' das estatisticas oficiais. Nesse caso, porem, essa parte e extremamente 

importante, segundo inumeros estudos efetuados". 

De acordo com PEETZ et al. (1996), as causas dessa defasagem incluem 

dificuldades operacionais dos levantamentos, sonega<;:ao de informayao e abate 

clandestine. 

Comparando fontes de dados, PEROSA (1999) apresenta informay6es 

acerca do rebanho bovino nacional segundo o IBGE, FAO, USDA e a FNP 

Consultoria & Comercio, uma empresa de consultoria privada, que podem ser 

visualizadas na TABELA 20, a seguir. 

TABELA 20: Rebanho bovino brasileiro, nos anos de 1980, 1985, 1990 e 1996, 

segundo diversas fontes de dados (em milhares de cabeyas) 

A no IBGE FNP FAO US DAb 

1980 118.971 - 118.971 -

1985 128.4231 127.715 128.423 - I 
I 

I I 
I 

1990 147.102 148.761 147.102 150.159 

1996 161.228. 147.557" 156.500° 151.544° 

I I 

a) para o anode 1995 
b) inclui rebanho bubalino 
c) estimativa preliminar 

FONTE: Adaptado de PEROSA (1999) 

Como indicado pelo autor, os dados mostram tendencias distintas conforme 

a fonte consultada: IBGE e FAO apresentam os mesmos dados ate 1990 e, 

embora para o ultimo ano os dados difiram, evidencia-se uma tendencia crescente 

do rebanho bovino em todo o periodo. Ja nos dados da FNP, evidencia-se uma 
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reversao desta tendencia a partir de meados da decada de 90, enquanto o USDA 

indica uma relativa estabilidade. 

Uma vez que se adotaram, em alguns mementos deste trabalho, dados 

obtidos junto a fontes privadas ligadas a pecuaria de corte brasileira, sobretudo da 

FNP - Consultoria & Comercio, cabe portanto, inicialmente, um esclarecimento 

sabre a discussao da consistencia dos dados utilizados no decorrer das analises 

subsequentes. 

Segundo FERRAZ (1999a), em artigo veiculado no Anuario da Pecuaria 

Brasileira - ANUALPEC 99, publicado pela FNP - Consultoria & Comercio, 

algumas duvidas sao pastas e concentram-se em dois diferentes tipos de 

questoes: 

a) Uma primeira refere-se a razao de os dados do ANUALPEC 

apresentarem discrepancias, as vezes expressivas, com os dados de outras 

instituic;:oes, oficiais ou nao; 

b) A segunda questao diz respeito a razao pel a qual os dados registrados 

em edic;:oes passadas sao constantemente revistos, a cada nova edic;:8o, as vezes, 

acarretando mudanc;:as considen3veis. 

0 autor afirma que "a respeito do primeiro grupo de questionamentos, s6 

podemos considerar que rigorosamente ninguem, no Brasil ou no mundo, possui 

estatlsticas desse tipo absolutamente exatas. Mesmo instituic;:oes que promovem 

periodicamente levantamentos censitarios sao obrigadas a fazer inferencias e 

projec;:oes estatisticas. Em outras palavras, torna-se imperioso fazer estimativas 

estatisticas, tanto por ser impossivel realizar levantamentos censitarios em 

intervalos muito pequenos, especialmente em um pais de dimensoes continentais 

como o Brasil, quanta pelo fato de mesmo um levantamento censitario embutir 

certa margem de imprecisao. E a partir de dados basicos considerados, em 

principia, exatos, obtidos de levantamentos censitarios, no Brasil promovidos 

normalmente pelo IBGE, com periodicidade decenal, que todas as institui<;Oes, 

inclusive o proprio IBGE, fazem suas inferencias e projec;:oes estatisticas, com o 

concurso de modelos apropriados" (FERRAZ, 1999a, p. 99). 
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0 autor (p. 99) prossegue nas justificativas: "quanto ao segundo grupo de 

questionamentos, referents ao aspecto das constantes revis6es de dados 

estatfsticos passados, h8 fundadas justificativas para essas revis6es. Com 

levantamentos censitarios realizados apenas a cada dez anos e a divulgayao de 

seus resultados ocorrendo de dois a tres anos depois, ha de se entender que, 

nesse chamado intervalo intercensitario, as variaveis que alimentam o modelo de 

inferencia estatfstica estao em constants mudanya e sujeitas a apurat;:6es cada 

vez mais pr6ximas do que se poderia chamar de realidade. Fica evidente, 

portanto, ser necessario ajustar o modelo ou calibra-lo (como alguns preferem 

dizer), inclusive para tras". 

Parece ficar claro que, por raz6es dessa ordem, entidades de grande porte 

e credibilidade oficial, como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA) por exemplo, tambem utilizam a pratica da revisao de series hist6ricas 

(FERRAZ, 1999a). 

A titulo de exemplificayao da viabilidade dos dados gerados pelas fontes 

nao oficiais de dados estatfsticos, os autores do ANUALPEC 99 apresentaram 

algumas comparat;:6es recentes de dados de rebanho, divulgados por esta 

publicat;:ao, com outros apurados no censo de 1995-96, pelo IBGE e pela 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo, atraves do 

Levantamento Censitario Agricola do Estado de Sao Paulo (Projeto LUPA), 

tambem de 1996. 

E importante considerar que, embora sempre haja o risco de inferir-se 

sobre algo que possa nao estar representando, com toda a exatidao desejada, a 

realidade dos fatos, as fontes de dados geradas por entidades nao oficiais, mas 

que sejam reconhecidas ou credenciadas pelos Orgaos regulamentadores oficiais, 

passam a ser cada vez mais utilizadas pela sociedade e pela comunidade 

academica, consolidando urn movimento de atribuir tambem responsabilidade (ou 

co-responsabilidade) de gestao da informayao a entidades privadas. 

Apresenta o autor as seguintes considerat;:Oes: "o ANUALPEC 98 estimou 

que o rebanho bovino paulista no anode 1995 seria de 12.287.069 cabet;:as. Por 

sua vez, o LUPA apurou urn rebanho de 12.666.226 eo IBGE, em seu censo, de 
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12.306.790 cabeyas. Portanto, a diferenga entre a estimativa da FNP eo censo do 

IBGE foi de 19.721 cabeyas ou 0, 16%. E a diferenga entre numeros da FNP e do 

LUPA foi de 379.157 cabeyas ou 2,99%. Sao diferenyas nao expressivas. Mais 

interessante e notar que o IBGE em seu Anuario Estatistico de 1997, que so veio 

a publico em 1998, indicou urn rebanho bovina para o Estado de Sao Paulo de 

13.148.133 cabegas, ou seja, com uma diferenya, em relayao ao proprio censo do 

IBGE, de 802.898 cabegas ou 6,1 %. A propria estimativa do IBGE, portanto, 

divergia do resultado de seu censo mais do que as demais. E evidente que, no 

caso do Estado de Sao Paulo, como atestam os proprios resultados alcanyados, o 

modelo desenvolvido e bastante maduro, produzindo alta eficiencia nas projeg6es 

realizadas. No caso de outros Estados, os modelos podem nao estar tao bern 

desenvolvidos e consequentemente a margem de erro ser significativamente 

maior. Consideramos como uma das principais miss6es a nos atribuidas de 

desenvolver para esses casas nossos modelos de projeyao e inferencia" 

(FERRAZ, 1999a, p. 100). 

Ha varios anos que entidades geridas pelo proprio segmento organizado 

que representam, a exemplo da ABIA, ASBIA, CNPC, ABCZ, UBA, ABAG, apenas 

para citar algumas organizag6es da area do agronegocio brasileiro, passam a 

comandar a propria gestao das informag6es de carater censitario e que sao 

reconhecidas oficialmente pela credibilidade das informag6es geradas e 

divulgadas junto ao publico em geral. 

Postos estes esclarecimentos iniciais sabre a natureza das fontes de dados 

a serem utilizadas neste trabalho, passa-se para a avaliayao dos principais 

aspectos que buscam a caracterizayao da pecuaria de corte no Brasil neste fim de 

seculo, bern como de sua importancia para a nossa economia, alem de retratar a 

presenya de mudanyas sensiveis na eficiencia e na organizayao de todo o setor. 

Segundo os ultimos dados censitarios disponiveis (IBGE, 1997), cerca de 

2.188.892 estabelecimentos rurais brasileiros (45,04% do total), de alguma forma, 

serviam a criayao de bovinos (corte+leite+trabalho). Destes, em 52,5%, a 

bovinocultura era a atividade econ6mica mais importante e eles ocupavam 57,7% 

da area agricola do pais. 

145 



Estas informa~roes, apresentadas de forma extremamente resumida, dao 

conta da importancia da pecw3ria bovina (Ieite e corte) para a dinamica econ6mica 

de nosso agribusiness, sobretudo em algumas regioes brasileiras. 

3.1. REFERENCIAL TEORICO-METODOLOGICO 

0 conjunto de dados e informa~roes que compoe e suporta a reda\(i'io do 

trabalho divide-se em duas naturezas distintas que podem ser visualizadas a 

seguir: informa~roes qualitativas e informa\(Qes quantitativas. 

De urn lado, a argumenta~rao que deriva da primeira classe de informa~roes 

e estabelecida com base na visao propria do problema, do ponto de vista do 

investigador, e corresponde, indiretamente, ao seu historico de forma\(8o, 

experiemcias anteriores e leitura direcionada. 

De outro, a que deriva da segunda classe de informa~roes e objetiva, 

baseada em ferramental estatistico proprio e adequado para a implementa\(i'io de 

analises que visam a interpreta\(i'io e ao entendimento do banco de dados formado 

pelo conjunto de indicadores correspondentes ao desempenho tecnico, econ6mico 

e conjuntural da atividade em questao. 

Para efeito de melhor entendimento dos metodos utilizados e para que se 

possa ter uma justificativa do enfoque assumido neste trabalho, apresentam-se, a 

seguir, as tecnicas que geraram a coleta e analise das informa~roes que 

configuram a presente investiga\(i'io. 

0 desenvolvimento de ferramental tecnologico para o estudo das rela~roes 

que envolvem o complexo de carnes ainda esta sendo alvo de aperfei~roamentos, 

do ponto de vista teorico. Ha toda uma corrente de autores que explora a rela~rao 

entre a agricultura, tipicamente mais dispersa, e a industria, tipicamente mais 

concentrada. A extensao de tais estudos mereceria ser levada a analise das 

rela~roes entre a industria e a distribui~rao, que vern concentrando maior poder de 

barganha ao Iongo das cadeias agroindustriais (MEGIDO e XAVIER, 1994). 
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No caso dos estudos do Grupo P.E.N.S.A., citado em ZYLBERSZTAJN 

(1993), a metodologia segue tres ac;:oes fundamentais: a primeira e a 

caracterizayao dos atores ao Iongo das cadeias, descrevendo a cadeia 

agroindustrial do produto e pondo o consumidor (ou consumidores) como um 

agente de fundamental importancia. 0 segundo passo e o estudo da organizac;:ao 

industrial dos segmentos que compoem a cadeia. Tal enfoque permite identificar o 

grau de concentrayao industrial, escalas de produyao predominantes, grau de 

obsolescencia tecnol6gica, entre outros. Finalmente, sao enfocadas as relac;:oes 

contratuais propriamente ditas entre os atores da cadeia agroindustrial. Tais 

relac;:oes sao descritas tanto em termos das transac;:oes via mercado, como pelas 

outras formas de relac;:ao entre os atores. 

0 novo papel de instituic;:oes associativas de cunho nao governamental, 

mas que tampouco se caracterizam como tipicamente privadas, cresce em 

importancia, como executor das demandas por coordenayao das cadeias. Tal 

papel, outrora exercido pelo Estado, vern encontrando nestas associa<;:Oes um 

executor mais eficiente e representative dos interesses das cadeias. A abordagem 

te6rica, que serve de pano de fundo para a analise do ambiente, da presente 

pesquisa, sera a "neo-corporatista", cujos pressupostos sao abordados em 

BONANNO et al. (1994). 

Foram abordados, no atual estudo, os principais agentes da cadeia negocial 

de carnes: produtores, fornecedores de insumos, processadores (frigorfficos), 

distribuidores, entidades representativas do setor (CNPC, FUNDEPEC, ABC, 

ABCZ, ABZ, ABRACO, ABNP, ABIEC e SINDIFRIO), representantes dos Orgaos 

regulamentadores (SAA/SP, MAA, DIPOA, CFMV, CRMV-SP), entidades de 

pesquisa, consultoria e de servic;:os (tecnicos e pesquisadores ligados ao setor, 

EMBRAPA, IZ/SAA-SP, entre outros). 

Em relac;:ao ao tratamento quantitativa, foram realizados o levantamento e a 

analise dos dados disponfveis e de interesse da pesquisa do Censo Agropecuario 

do IBGE, relativo ao ano de 1996, e acessfveis na rede internacional de 

computadores na pagina "endereyada" wvvw.sidraibge gov.br. Alem disso, foram 
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utilizadas as informag6es de mercado da CONAB, acessiveis na rede 

internacional de computadores na pagina "enderegada" vvww.conab.aov.br. 

Tambem em rela<;:ao ao tratamento qualitative, foram usados os principais 

bancos de dados ligados ao setor privado, como os de entidades e das empresas: 

ASBIA, ANUALPEC/FNP, CNPC, CNA, Gazeta Mercantil, FAO, USDA. 

Um dos principais bancos de dados utilizados, o Anuario da Pecuaria 

Brasileira, com informag6es disponiveis ate o ana de 1998, e uma publicagao 

relativa a atividade pecuaria no Brasil, e e realizada anualmente pela FNP

Consultoria, empresa especializada em agribusiness e que coleta, de forma 

sistematica, dados junto aos principais agentes que comp6em este segmento. 

Assim, foi passive! obterem-se as variaveis indicadoras das condig6es 

estruturais, do nivel tecnol6gico, dos resultados zootecnico e econ6mico, e dos 

fluxos comerciais, que permitiram comparag6es inter-regional e inter-temporal dos 

dados. 

Quando da aplica<;:ao de tecnica estatistica na analise dos dados, respeitou

se o ano de 1996 como ana-base das informag6es, independente da fonte a ser 

consultada, pais grande numero das variaveis que formaram o estudo foram 

originadas no censo do IBGE (1997) com dados relatives ao ana de 1996. Esse 

cuidado foi tornado, embora a tecnica estatfstica utilizada (analise fatorial em 

componentes principais) perm ita a compara<;:ao de dados gerados em a nos 

diferentes. Nesse caso, uma estreita relagao entre as variaveis de anos diferentes 

prejudicaria a compara<;:ao e analise dos resultados na atual pesquisa. 

Os conjuntos dos dados que foram utilizados em cada uma das analises 

estatisticas realizadas, a seguir detalhadamente descritas, podem ser 

visualizados, par grupo de analise. 

A combinagao dos dados de relevancia para a pesquisa, que suportam a 

discussao dos resultados neste capitulo, foi determinada sob quatro aspectos 

diferentes, a saber: 

a) Em dados referentes ao desempenho da atividade e que procuraram 

retratar os resultados e as tendencias da pecuaria de corte no pais, na ultima 
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decada (1990), sobretudo no periodo compreendido entre os anos de 1990 (inicial) 

e 1998 (final); 

b) Em dados agrupados por macrorregi6es do pais, descritas sempre em 

ordem alfabetica, a saber: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sui. 0 

principal objetivo foi o estabelecimento de uma visao geral da atividade pecuaria, 

com o dimensionamento inicial da realidade atual, revelando aspectos de 

importfmcia regional para o entendimento das diferent;:as estabelecidas 

historicamente; 

c) Em dados agrupados por Unidades da Federagao, totalizando sempre 27 

individuos ou cases, descritos nas analises sempre em ordem alfabetica, e por 

suas respectivas siglas, a saber: Acre (AC); Alagoas (AL); Amapa (AP); Amazonas 

(AM); Bahia (BA); Ceara (CE); Distrito Federal (DF); Espirito Santo (ES); Goias 

(GO); Maranhao (MA); Mato Grosso (MT); Mato Grosso do Sui (MS); Minas Gerais 

(MG); Para (PA); Parafba (PB); Parana (PR); Pernambuco (PE); Piaui (PI); Rio de 

Janeiro (RJ); Rio Grande do Norte (RN); Rio Grande do Sui (RS); Rondonia (RO); 

Roraima (RR); Santa Catarina (SC); Sao Paulo (SP); Sergipe (SE) e, finalmente, 

Tocantins (TO). 0 principal objetivo foi a determinagao da dinamica que se 

estabeleceu entre os diferentes sistemas de produgao adotados e os diferentes 

graus de desenvolvimento alcant;:ados entre as Unidades da Federagao; 

d) Em dados agrupados por Unidades da Federagao (conforme descrito no 

item anterior), procurando retratar os resultados dos fluxes comerciais 

estabelecidos, as tendemcias do mercado e do potencial de consume da carne 

bovina no pais, levando-se em conta diferentes indicadores de desenvolvimento 

regional e de renda agregada da populagao nas diversas realidades encontradas. 

0 arquivo basico que deu origem as principais variaveis utilizadas nas 

respectivas analises estatisticas pode ser visualizado no ANEXO 1. A 

caracterizagao das principais variaveis disponfveis para cada uma das quatro 

situac;:6es descritas anteriormente esta listada junto a discussao dos resultados. 

A coleta de informag6es, que suportam parte da discussao dos resultados, 

foi realizada pelo acompanhamento das noticias veiculadas sobre o segmento da 

carne bovina e pelo monitoramento dos principais itens relacionados, direta ou 
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indiretamente, ao setor, tais como o mercado de insumos e suas rela96es de troca 

(como milho, soja, entre outros), as cota96es da arroba do boi gordo e outros 

produtos secundarios, alem de assuntos institucionais ou de natureza 

macroecon6mica, atraves de publica96es especializadas e peri6dicos. 

Enfim, para a analise das informa96es colhidas no levantamento dos 

bancos de dados da pecuaria de corte no pals, a fim de auxiliar o diagn6stico da 

configura98o deste importante segmento de nossa economia, foram utilizadas em 

parte dos dados disponiveis (itens 3.2.3 e 3.2.4) as tecnicas de analise fatorial em 

componentes principais e de agrupamento (cluster). 

A partir deste memento, passa-se a descri98o de sucintas referencias sobre 

estes metodos. 

3.1.1. ANALISE FATORIAL EM COMPONENTES PRINCIPAlS 

Os dados sao normalmente obtidos com o fim de caracterizar ou explicar 

um determinado fen6meno a ser elucidado. Esta explica98o solicitada e 

relativamente simples, quando o numero de variaveis envolvidas e pequeno. 

A tecnica de analise fatorial em componentes principais tem o objetivo de 

resumir as informa96es contidas em numero relativamente grande de variaveis a 

um numero mais reduzido de variaveis nao correlacionadas, chamadas fatores, 

facilitando a analise (CARDOSO, 1994). 

Em geral, as variaveis sao quantitativas e se utilizam variaveis centradas

reduzidas (JUDEZ, 1989). 

"Na analise de um problema, e comum passar a utilizar apenas os primeiros 

componentes principais, aos quais corresponde, geralmente, grande parte da 

variancia das n variaveis. E clare que alguma informa9ao e perdida quando 

substitufmos as n variaveis por um numero menor de componentes principais. Por 

outro lado, h8 vantagens 6bvias em substituir um numero relativamente grande de 

variaveis, com problemas de multicolinearidade, por um numero relativamente 

pequeno de variaveis (componentes principais) nao-correlacionadas" 

(HOFFMANN, 1992, p. 10) 
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Portanto, a tecnica em componentes principais tem o objetivo de reduzir um 

numero grande de variaveis a um numero menor, constituindo os fatores 

representatives, que explicam a maior parte da varifmcia total da analise 

(ZIBORDI, 1998). 

A analise em componentes principais (ACP) e uma tecnica estatfstica 

estreitamente associada a analise fatorial, sendo que, em um conjunto de 

variaveis, os componentes principais sao combinagoes lineares dessas variaveis, 

construidas com o objetivo de "explicar" o maximo da variancia das variaveis 

originais. Na verdade, a propria definigao dos fatores e feita visando a explicagao 

das correlagoes entre as variaveis originais (HOFFMANN, 1992). 

Ainda segundo o mesmo autor (p. 2), "vamos admitir que dispomos de L 

observag6es para n variaveis. No espago L-dimensional das observagoes, as n 

variaveis correspondem a n vetores. Um grupo de variaveis fortemente 

correlacionadas entre si corresponde a um feixe de vetores. A analise fatorial (ou a 

de componentes principais) permite detectar esses feixes. Se houver um numero 

substancial de variaveis formando um desses feixes, devera ser obtido um fator 

altamente correlacionado com as variaveis que formam o feixe". 

Eventualmente, a interpretagao dos fatores, representados pelos feixes de 

vetores, pode ser facilitada com o uso da rotagao destes, mantendo-se a 

ortogonalidade entre eles. 

Segundo HOFFMANN (1992, p. 20), "o objetivo dessa rotagao ortogonal e 

obter uma estrutura simples, isto e, obter uma nova matriz n x m de coeficientes 

dos fatores de maneira que os valores absolutes dos elementos de cada coluna 

dessa matriz se aproximem, na medida do possivel, de zero ou 1 (um). lsso facilita 

a interpretagao dos fatores, pois cada um dos novos fatores, ap6s a rotagao, 

devera apresentar correlagao relativamente forte com uma ou mais variaveis e 

correlagao relativamente fraca com as demais variaveis". 

Um dos tipos mais utilizados de rotagao ortogonal e o "VARIMAX", que 

pode ter sua versao "normalizada". Deve existir a opgao pelo uso das rotag6es 

ortogonais a partir do fato de que os fatores apresentem uma maximizagao, a 
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maior ou a menor, dos valores dos coeficientes de correla<;:ao entre as variaveis e 

os fatores calculados. 

A analise de cada fator e efetuada normalmente em fun<;:ao das correla<;:oes 

apresentadas entre o fator e as variaveis. Visto que se extraem fatores por ordem 

de importancia decrescente, os primeiros sao sempre passiveis de analise e 

importantes para a explicayao do fen6meno a ser estudado, e os ultimos sao 

frequentemente pouco significativos e dispensaveis. 

3.1.2. ANALISE DE AGRUPAMENTO (CLUSTER) 

Com o objetivo de caracterizar a pecuaria de corte do pais, atraves de parte 

dos dados disponiveis, utilizou-se tambem, neste trabalho, a tecnica de 

agrupamento (cluster), que permite complementar de maneira eficiente os 

resultados obtidos com o uso da analise de componentes principais. 

Tal como e indicado no proprio nome da tecnica, a analise de 

agrupamentos tern como objetivo principal agrupar os dados, de forma a 

identificar, com maior precisao, as semelhanyas e diferenyas entre os diversos 

grupos formados. 

0 objetivo da tecnica de agrupamento e repartir os individuos em grupos 

homogeneos, de forma que cada grupo seja bern diferenciado dos outros. 

Normalmente, o resultado e uma hierarquia, representada por uma "arvore 

hierarquica" ou de "classificayao", denominada dendrograma. As representa<;:oes 

grafrcas das "arvores" hierarquicas auxiliam a analise dos resultados. 

Conhecendo-se a arvore de classifrcayao, e facil deduzir parti<;:Oes em urn 

numero maior ou menor de classes. Assim, obtendo-se os grupos de individuos 

(macrorregioes brasileiras ou Unidades da Federa<;:ao), sera possivel verificar os 

parametres que evidenciam as caracteristicas homogeneas que apresentam a 

atividade de pecuaria de corte nestes grupos, formados pelas regioes ou Estados 

brasileiros, dependendo da analise realizada, bern como as principais diferenyas 

entre estes grupos. 

!52 

• 



Para tal analise, foram utilizados como dados basicos os valores das 

coordenadas dos individuos nos eixos fatoriais (JUDEZ, 1989). 

Um conceito fundamental a ser observado na aplicagao das tecnicas de 

agrupamento e a escolha adequada para um criterio de medida, que dimensione a 

distancia entre dois objetos ou individuos, ou que quantifique o quanto eles sao 

parecidos. Esta medida normal mente e chamada de coeficiente de parecen<;:a. 

Do ponto de vista tecnico, este coeficiente podera ser dividido em duas 

categorias: medidas de similaridade e medidas de dissimilaridade. Na primeira, 

quanto maiores os valores observados, mais parecidos sao os individuos, 

ocorrendo o contrario com a segunda medida, ou seja, quanto maiores os valores 

observados, menos parecidos serao os individuos (BUSSAB et al., 1990). 

Segundo os autores, coeficiente de correlagao e um exemplo de medida de 

similaridade e distancia euclideana e um exemplo de medida de dissimilaridade. A 

medida de dissimilaridade mais utilizada e ada distancia euclideana. 

Uma vez estabelecida a arvore, o seu exame induz ao privilegio de certas 

parti<;:6es julgadas boas e a rejeigao de outras. Uma regra sugerida para se 

obterem boas parti<;:6es e "cortar os ramos mais longos" (VOLLE, 1993, p. 291 ). 

Ao se escolher um nivel elevado de "corte", obtem-se um numero de grupos 

pequeno, ocorrendo o contrario, se o nivel de corte for mais baixo. "0 nivel de 

corte do dendrograma devera ser realizado analisando-o de forma a buscar 

altera<;:6es significativas dos niveis de similaridade entre as sucessivas fusees 

obtidas" (BUSSAB et al., 1990, p.79). 

Tanto para a aplica<;:ao da tecnica de componentes principais, quanto para 

a analise de agrupamento (cluster) foi utilizado o programa computacional 

denominado "STATISTICA FOR WINDOWS" (1998), versao 6.0, da Microsoft Co, 

Tulsa, EUA 
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3.1.3. A TECNICA DA ANALISE MUL TIVARIADA E UMA REVISAO DE SEU 

EMPREGO NA ATIVIDADE AGROPECUARIA 

As ferramentas constituidas pelas tecnicas de analise multivariada de 

dados, sobretudo a analise fatorial em componentes principais, combinada a 
analise de agrupamento (cluster), mostram-se com grande potencial para a 

elucida~o de problemas semelhantes aos que este trabalho se prop6e a 

investigar, a saber: produzir um diagn6stico do estagio atual de desenvolvimento 

da pecuaria bovina brasileira, atraves da analise de dados com o devido 

tratamento estatistico. lnicialmente, seguem alguns exemplos da aplica~o destas 

tecnicas dentro da atividade agropecuaria. 

Utilizando-se da tecnica de analise fatorial em componentes principais, 

JUDEZ e GARCIA-VELASQUEZ (1983) conseguiram evidenciar os aspectos 

relevantes que configuravam os sistemas de produ~o caracterfsticos de cinco 

pafses da Uniao Europeia (Espanha, Franc;a, Grecia, ltalia e Portugal), a partir de 

variaveis que representavam os fatores terra, trabalho, capital e produtividade da 

terra. 

LLANILLO (1984) apresentou uma proposta que configurava a estrutura de 

produ~o agropecuaria do Parana, com dados censitarios do IBGE, nos anos de 

1970, 1975 e 1980, atraves da constitui~o de trinta variaveis aplicaveis a vinte e 

quatro microrregioes pr6-determinadas. Atraves de analise descritiva (qualitativa) 

e da analise fatorial (quantitativa), o autor propos a identifica~o de oito grupos 

homogeneos que caracterizavam diferentes estruturas agrarias naquele Estado. 

Tambem com dados provenientes dos Anuarios Estatfsticos do IBGE, agora 

nos anos de 1980 e 1985, CARDOSO (1992) desenvolveu pesquisa, atraves da 

analise fatorial em componentes principais e da classifica~o automatica 

hierarquica, que concluiu existir uma acentuada heterogeneidade da estrutura 

produtiva do setor rural brasileiro, levando em conta, como base analftica, as 

Unidades da Federa~o. 

ALMEIDA (1995) utilizou tecnicas de analise multivariada na tentativa de 

diagnosticar a orienta~o produtiva da atividade agropecuaria nas Mesorregioes 
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Geograficas do Brasil, objetivando encontrar sintomas de mudangas entre as 

situa<;<)es compreendidas na realidade produtiva dos anos de 1970 e 1985. 0 

autor concluiu que era possfvel apontar a formayao de seis grupos de 

Mesorregioes para 1970 e, apenas cinco, para 1985. Os metodos acusaram 

diferengas entre as caracteristicas de cada urn dos grupos analisados. 

Trabalhando com analise mutivariada em componentes principais, GOMES 

e BARI (1996) analisaram a situayao da pecuaria de Ieite na Zona da Mata de 

Minas Gerais, segundo variaveis que representavam aspectos de desempenho 

tecnico e econ6mico, com outras que representavam aspectos de gestao, 

pessoais e sociais do agente produtor. A analise permitiu a identificagao de urn 

numero relativamente pequeno de fatores (cinco), e que, em conjunto, explicaram 

cerca de 76,4% da variancia total dos dados, que foram utilizados para 

representar urn conjunto grande de variaveis inter-relacionadas (dezoito). Foi 

possivel a definiyao de tres grupos homogeneos, classificados com relayao a 
eficiencia produtiva das unidades leiteiras. 

Os tres grupos ficaram constituidos pela seguinte descriyao: a) Grupo 1, 

caracterizado pelos produtores intermediaries aos outros dois; b) Grupo 2, com 

maior ineficiencia de produyao, refletindo urn baixo nivel de aplicayao tecnol6gica 

e resistente a adoyao de novas tecnicas; e, finalmente, c) Grupo 3, com maior 

eficiencia produtiva na atividade, estando associado a economia de escala, a 
predisposiyao a adogao de tecnologia e a maiores indices de produtividade dos 

fatores de produgao em geral. 

KAGEYAMA e SILVEIRA (1997) analisaram o processo de modernizayao 

do setor agricola brasileiro, baseado em variaveis que representavam aspectos 

tecnol6gicos, organizacionais e de produtividade. 0 momento de analise foi 

centrado em dados censitarios de 1985, utilizando-se a analise em componentes 

principais. Neste processo, quinze variaveis foram reduzidas a tres fatores, 

representando diferentes niveis de desenvolvimento, que foram explicados de 

maneira mais sistemica e simples, com perda de apenas 9,39% da variabilidade 

total. 
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Ap6s este procedimento, foi realizada a analise de classificagao 

hierarquica, com a forma9ao de quatro grupos constituidos pelas Unidades da 

Federa<;:ao. De maneira crescente, em estagio de desenvolvimento, os grupos 

ficaram assim constituidos: a) Grupo 1- todos os Estados da regiao Norte e 

Nordeste, aiE§m do Mato Grosso, com reduzido grau de moderniza9ao da atividade 

agricola; b) Grupo 2 - considerado intermediario, e composto por Rio de Janeiro, 

Espirito Santo, Goias e Minas Gerais, cuja representayao junto aos eixos fatoriais 

e considerada de pouca significancia; c) Grupo 3 - com born desenvolvimento 

agricola, este, baseado, porem, nas formas de organizagao da produ9ao, tais 

como, cooperativismo, associativismo, entre outras, sendo formado por Parana, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sui; e d) Grupo 4 - maximo desenvolvimento 

agricola, calcado em inova¢es quimicas e mecanicas e formado por Sao Paulo, 

Mato Grosso do Sui e Distrito Federal. 

Os autores concluiram que houve grande heterogeneidade no processo de 

modernizayao da atividade agricola no Brasil e que a regiao Centro-Oeste, em 

especial, apresentou-se muito desigual, pois os Estados, que a formam, 

distribuiram-se por tres grupos diferentes. 

CARRER et al. (2000) estudaram a caracterizayao da pecuaria de corte no 

Brasil, atraves da analise multivariada para o anode 1997, com dados do Anuario 

da Pecuaria Brasileira- ANUALPEC 98. 

A analise dos dados experimentais foi realizada considerando-se as 27 

Unidades da Federayao (individuos) e utilizando-se 22 variaveis, relacionadas aos 

principais indicadores tecnico-econ6micos da atividade de pecuaria de corte em 

todo o pais. Em seguida, foi elaborada a matriz com as variaveis consideradas, 

analisando-se a representatividade dos fatores e observando-se os coeficientes de 

correlagao das variaveis com cada fator. Foram utilizadas as tecnicas de analise 

fatorial em componentes principais e, de forma complementar, a de agrupamento 

(cluster). 

A partir das variaveis utilizadas no banco de dados disponivel, foram 

selecionados dois conjuntos de novas variaveis. 0 primeiro conjunto de variaveis 

(V01 a V08) diz respeito ao dimensionamento de mercado e da produ9ao da 
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atividade pecuaria bovina no pais, relacionando os valores encontrados sobre a 

utiliza<;:ao de recursos fisicos, sobretudo os de area. 

A variavel V02, em especffico, representada pela densidade da popula<;:ao 

brasileira, em habitantes por Km2
, procurou retratar a situa<;:ao da pressao de 

consume em cada Unidade da Federa<;;ao, para diagnosticar eventuais diferen<;;as 

entre perfis de modelos de produ<;:ao adotados, podendo originar diferen<;;as entre 

grupos de Estados produtores e importadores de carne bovina. 

0 segundo conjunto de variaveis (V09 a V22) procurou vincular-se a analise 

dos principais aspectos ligados a eficiemcia tecnico-econ6mica da pecuaria. na 

tentativa de configurar o atual estagio de desenvolvimento deste segmento no pais 

e suas diferen<;;as regionais entre as diversas Unidades da Federa<;:ao. 

Os autores conclufram que a pecuaria de corte no pafs deu mostras de que 

atualmente passa por urn processo de moderniza<;:ao e especializa<;:ao produtivas, 

com grande parte do desenvolvimento tecnol6gico centrado nos Estados do 

Centro-Sui, destacando-se os Estados que formaram o Grupo 1 (SP, MS, MT, GO 

e MG), o Grupo 2 (RS) e, em menor grau, o Grupo 3 (SC, PR, BA, CE e ES). Alem 

disso, diferen<;;as entre os grupos tambem foram claramente estabelecidas. 

Conclui-se, por ora, que as ferramentas constituidas pelas tecnicas de 

analise multivariada de dados, sobretudo a analise fatorial em componentes 

principais, combinada a analise de agrupamento (cluster), mostram-se com 

adequado potencial de uso para a elucida<;:ao dos problemas que este trabalho se 

prop6e a investigar. 

3.2. CARACTERIZAI;AO E DIFERENCIAI;AO REGIONAL DA PECUARIA DE 

CORTE NO BRASIL 

A analise dos dados experimentais, que suportou a discussao deste 

trabalho, foi realizada sob quatro angulos diferentes, a saber: a) dados que 

procuraram retratar os resultados e as tendencias da pecuaria de corte no pafs na 

decada de 1990; b) dados agrupados por macrorregi6es do pais, a fim de que se 
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estabelecesse, atraves de uma visao macro da atividade pecuaria, o 

dimensionamento da realidade atual, revelando aspectos de importancia regional 

para o entendimento das diferengas estabelecidas historicamente; c) dados 

agrupados por Unidades da Federagao, a fim de se determinar a dinamica que se 

estabelece entre os diferentes sistemas de produgao adotados e os diferentes 

graus de desenvolvimento alcangados entre as Unidades; e, finalmente, d) dados 

agrupados por Unidades da Federagao, que procuraram retratar os resultados dos 

fluxos comerciais estabelecidos e as tendemcias do mercado e do potencial de 

consume da carne bovina no pafs, levando-se em conta diferentes Indices de 

desenvolvimento e renda agregada nas diversas realidades estaduais observadas. 

3.2.1. ANALISE DOS DADOS E DE TENDENCIAS DA PECUARIA DE CORTE 

NO BRASIL NA DECADA DE 1990 

A partir da analise dos dados que exprimem os resultados da pecuaria de 

corte no pafs, na decada de 1990, determinaram-se os aspectos de importancia 

para caracterizar o estagio atual de desenvolvimento que configura esta atividade 

no passado mais recente e tambem as tendencias desta atividade para o futuro. 

A fonte dos dados utilizados na analise deste item foi o Anuario da Pecuaria 

Brasileira - ANUALPEC 99 (1999), publicagao anual da FNP Consultoria & 

Comercio. Foram analisados diversos indicadores tecnico-econ6micos da pecuaria 

bovina de corte dentro da decada de 1990 e que tinham interesse direto para a 

discussao desta investigagao. Os dados coletados representaram o perfodo 

compreendido entre os anos de 1990 e 1998. 

A analise da FIGURA 16 demonstra a mudanga no comportamento entre as 

curvas de crescimento entre a populagao brasileira dentro desta decada (que tern 

crescido a uma taxa de cerca de 1,3% ao ano) e o efetivo do rebanho bovina no 

Brasil, com forte tendencia de estabilizagao dentro da decada (apresentando urn 

pequeno crescimento negative da ordem de 0,08% ao ano), com ligeira redugao 

do numero de cabegas, quando comparados apenas o infcio e o fim do perfodo 

em questao. 
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FIGURA 16: Curvas de crescimento da popula<;ao brasileira e do rebanho bovina 

durante a decada de 1990 (em milh6es de unidades) 
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FONTE: ANUALPEC 99 (1999) 

Ocorre durante esta decada, uma hist6rica inversao do dimensionamento 

das duas populag6es (rebanho bovina x popula<;ao humana). A partir do ano de 

1994, o Brasil deixa de possuir uma relagao de mais de um boi para cada 

habitante. A tendencia e que, cada vez mais, exista um descolamento das duas 

curvas populacionais, distanciando, no futuro, a relagao constantemente 

equilibrada deste seculo. 

Como sera vista adiante, isto nao significa, necessariamente, risco de 

desabastecimento, aumento de pregos por oferta insatisfat6ria ou pressao direta 

para a diminuigao do consumo, pois a melhoria dos indices de produtividade da 

pecuaria de corte no pais, no recente periodo, tende a responder de forma 

compensat6ria a esta nova situagao, teoricamente deficitaria em se mantendo os 

patamares produtivos do passado. 
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"Mesmo com a incorpora9ao de novos mercados consumidores de carne 

bovina no mundo e, mais recentemente, no Brasil. ha uma tendencia de 

substitui9ao de parte do consumo por outras carnes, especialmente a de aves. 

Somando-se a esse comportamento quase generalizado do consumo o ganho em 

produtividade, com crescimento da taxa de desfrute do rebanho nacional. e 

plausfvel supor um crescimento da produ9ao com uma estabilidade ou mesmo 

uma tendencia de queda do rebanho" (PEROSA, 1999, p. 50). 

Embora exista tendencia de diminui9ao do efetivo do rebanho bovina 

brasileiro, ganhos de produtividade estao gradativamente sendo incorporados a 
atividade, como fica demonstrado pelo crescimento da taxa de abates, observado 

na FIGURA 17, que saiu de um patamar proximo de 16% no inicio da decada para 

valores ao redor de 21 a 22% no fim dos anos 90. 

Esta taxa e calculada pelo numero de animais enviados ao abate. num 

dado ano analisado, em rela9ao ao total do efetivo do rebanho do pais. Quanta 

melhores as condi96es de manejo alimentar e reprodutivo, proporcionando 

indices produtivos ao rebanho agregado, tais como: precocidade de ganho de 

peso e acabamento das carca9as, taxas adequadas de reprodu9ao e desmame 

de bezerros, alem de precocidade sexual e boa habilidade materna das femeas, 

melhores serao as taxas de desfrute do rebanho em questao. 

Uma das implica96es do processo de moderniza9ao na pecuaria de corte e 

a redu9ao do tempo entre nascimento e abate do gado. Desse modo, a taxa de 

abate constitui um forte indicador do grau de moderniza9ao desta atividade. 

0 crescimento dos vaiores atuais de taxa de desfrute encontrados, embora 

ainda Ionge de expressar a eficiencia dos indices de uma atividade pecuaria 

totalmente tecnificada, propria dos paises centrais (por exemplo, os dos Estados 

Unidos atingem val ores proximos de 35 a 40% ), indica com clareza que uma 

melhora sensivel da eficiemcia de produ9ao esta em curso, sobretudo nos ultimos 

anos. 
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E necessaria apontar que se trata de dados medios relativos ao maior 

rebanho comercial do mundo, portanto, consideram-se as mudanc;:as observadas 

nos indices, bastante significativas, dentro desta decada. 

FIGURA 17 Comportamento das curvas indicatives da taxa de abate do rebanho 

bovino no Brasil (em %) e da produc;:ao e do consumo inierno de 

carne bovina durante a decada de 1990 (em milhoes de t de equiv. 

care.) 
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Na realidade, estarfamos convivendo com sistemas de produc;:ao pecuaria 

regional (no nfvel macro) e individualmente (no nfvel inter-unidades de produc;:ao 

dentro de cada macrorregiao), com diferenciados nfveis de produtividade em ac;:ao 

simultanea, alguns com baixo nfvel tecnol6gico e de resultados, e outros, com 

nfveis de resposta produtiva que se assemelham aos melhores do mundo. Como 

se verificara, adiante, podem-se apreender diferentes sistemas de produc;:ao, com 

modelos distintos, embora contemporaneos, de explorac;:ao pecuaria. 

Ao mesmo tempo, pode-se verificar que embora decresc;:a ligeiramente o 

efetivo de rebanho bovina demonstrado na FIGURA 16, ha tendencia de 
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patamares crescentes de produgao e consumo interno ao Iongo desta decada 

(FIGURA i 7), apontando uma clara relagao de aumento da produtividade. 

Neste aspecto, e possivel analisar a relac;ao existente entre os prec;os 

pagos ao produtor e a relac;ao de consumo per capita de carne bovina na FIGURA 

18. 

FIGURA 18 Comportamento das curvas de pregos da carne bovina pagos ao 

produtor no Brasil (em US$/@) e do consumo interno per capita de 

carne bovina, durante a decada de 1990 (em Kg/habitanie/ano) 
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Fica estabelecida uma clara relagao, inversamente proporcional, entre 

estas duas variaveis, apontando acrescimos de consumo per capita. em 

mementos de prec;os relatives menores, e decrescimos no consumo, a partir de 

ganhos reais na cotagao da arroba de carne paga ao produtor. 

Nas FIGURAS i 9 e 20, analisam-se aspectos voltados para os mercados 

de exportagao e importagao, comparados entre si em valores absolutes, 

expresses em milh6es de toneladas de equivalente carcaga, e tambem em valores 

relatives a taxa de produgao interna de carne bovina_ 
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Tendo em conta as cifras de abate mundial da carne bovina, a produc;;ao 

dos principais paises pode ser visualizada na seguinte ordem decrescente a 

norte-americana significou cerca de 17% do total (f Iugar); Brasil, com 12,3% (i 

Iugar); China, com 10,2% (3' Iugar); Federac;;ao Russa, com 8,3% (4' Iugar) e 

Argentina, com 6,0% (5' Iugar). 

FIGURA 19: Comportamento das exportac;;oes e importac;;oes de carne bovina, 

durante a decada de 1990 (em milhares - M.- de toneladas de 

equivalente carcac;;a e em mil hoes- M.M. -de US$) 
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A analise da FIGURA 19 mostra que o pais tem melhorado 

significativamente o seu resultado, em termos de balanc;;a comercial da carne 

bovina no ultimo ano, recuperando parte de seu desempenho, prejudicado desde 

1994, com a implantac;;ao do Plano Real, ficando a cotac;;ao da moeda ate entao 

artificialmente valorizada em relac;;ao ao d61ar americana, dificultando as 

exportac;;oes. 

A analise da FIGURA 20 demonstra que a curva do consumo interno, em 

relac;;ao ao percentual da produgao, representa uma tendencia de diminuigao da 
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abson;:ao do total produzido, sendo possivel, ao Iongo da decada, declinar parte 

da produ<;;ao interna para o mercado externo. 

FIGURA 20: Comportamento das curvas indicativas das taxas de consume 

interne, exporta<;;ao e importa<;;ao de carne bovina. durante a decada 

de 1990 (em % da produ<;;ao) 
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De um lado, o excedente gerado no resultado da balan<;;a 

produ<;;ao/consumo e utilizado quase que imediatamente para a demanda externa. 

Neste sentido, o pais tem destinado quase 6% de sua produ<;;ao para o mercado 

externo. E a balan<;;a comercial do ano de 1998 apresenta um superavit de cerca 

de 5% entre o total exportado/importado de carne bovina. 

De outro, parece que a auto-suficiencia estabelecida ao Iongo desta 

decada permite ao pais demandar quantidades cada vez menores de carne 

bovina importada, cujo patamar de importa<;;ao, nos ultimos cinco anos 

permaneceu quase sempre abaixo de 2% do total produzido. 

A esperada abertura do mercado norte-americana para as carnes bovinas, 

como consequencia das negocia<;;6es da Rodada Uruguai do GATT, ocorridas ate 
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inlcio da decada de 90, e do sucesso de resultados concretos na luta contra a 

febre aftosa, em nosso pals, da um novo alento as exporta<;:6es. As expectativas 

estao fixadas nao somente na possibilidade da introdu<;:ao de carnes cruas 

(frescas, refrigeradas ou congeladas) neste mercado, quase inexistente ha 70 

anos, mas tambem nas consequencias que este fato pode gerar em terceiros 

palses importadores de carne, cujas regulamenta<;:6es sanitarias coincidem em 

grande medida com as dos EUA Tendo em conta que o circuito nao aft6sico tem 

crescido nos ultimos anos e que, em 1994, os EUA importaram cerca de 2,5 

milh6es de toneladas, e possivel projetar um aumento consideravel na demanda 

de carnes bovinas para exporta<;:ao do Brasil. 

Os resultados que a reordena<;:ao espacial da pecuaria de corte apresentou 

no passado recente, sobretudo quando combinada aos efeitos do Plano Real, no 

processo de estabiliza<;:ao da economia, tambem influenciaram o mercado de 

terras. Comentar-se-a, a seguir, o ocorrido com os pre<;:os de terras de pastagens 

na ultima decada, cuja visualiza<;:ao pode ser realizada na FIGURA 21. 

Como pode ser observado em FERRAZ (1999b, p. 411 ): "o pi co dos pre<;:os 

nesta ultima decada foi registrado no segundo semestre de 1994, como reflexo da 

implanta<;:ao do Plano ReaL Nesse semestre, os pre<;:os medios das terras de 

todos os tipos no Brasil cresceram cerca de 95% (em d61ares norte-americanos) 

sobre os registrados no semestre anterior (primeiro de 1994). A partir do primeiro 

semestre de 1995, os pre<;:os come<;:aram a cair continuamente, acentuando-se no 

segundo semestre desse mesmo ano e primeiro semestre do seguinte (quedas 

medias de respectivamente 26% e 22%), para chegar ao segundo semestre de 

1998 com queda media acumulada, em rela<;:ao ao segundo semestre de 1994, de 

59,1 %. No segundo semestre de 1998, os pre<;:os medios das terras no Brasil de 

todos os tipos, coladas em d61ar norte-americano, estavam bem abaixo (cerca de 

20%) dos verificados no primeiro semestre de 1994, antes, portanto da 

implanta<;:ao do Plano Real". 
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FIGURA 21· Distribuigao dos pregos de terras de pastagens para as cinco 

macrorregioes do pafs durante a decada de 1990 (em US$/hectare) 
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Os pregos das terras apurados no segundo semestre de 1998 indicam que 

recuaram cerca de 3,7%, em relagao aos do primeiro semestre do mesmo ano. 

Sem duvida, e uma queda bastante significativa, ocorrida quando se esperava 

que comegassem a se estabilizar. 

As terras de pastagem mostraram redugoes de pregos da ordem de 4,8%, 

do primeiro em relagao ao segundo semestre de 1998. 0 prego das terras de 

pastagem no segundo semestre de 1998 encontra-se em nfveis inferiores ao do 

demonstrado no primeiro semestre de 1994, com recuo de cerca de 17,5%. Uma 

das possiveis explicagoes para o fato de os pregos das terras de pastagem terem 

apresentado desempenho tao declinante esta na combinagao da retragao do 

tamanho do rebanho, decorrente dos ganhos de produtividade, que permitem 

aumentar a lotagao dos pastas, e a liberagao de crescente quantidade de terras 

de pastagens. A hip6tese confirma-se, quando se constata a existencia de grande 

numero de areas de pastagens ofertadas em regime de arrendamento, parcerias, 

etc .. Fica clara, ainda, que o processo de estabilizagao da economia tambem e 
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responsavel direto pela manutengao dos pregos das terras em patamares 

insistentemente baixos, sobretudo aquelas ligadas a pecuana de corte, pela 

perda da fungao especuiativa e de reserva de valor que este falor representava 

para o empresariado urbana- industrial, com ligag6es dentro do agroneg6cio. 

Outra questao deve-se ao nivel de liquidez desse mercado. ou seJa. o 

volume de neg6cios que efetivamente ocorre continua a ser muito pequeno. E e 

digno de nota o fato de os neg6cios ocorridos nos ultimos meses terem sido 

fechados com prazos de pagamento mais longos, na maior parte das vezes. 

indexados em arrobas de boi ou sacas de soja (FERRAZ, 1999b ). 

Confirma-se tambem a tendencia de as terras serem cada vez mais vistas 

como fator de produgao integrante de um neg6cio rural propriamente dito. As 

transag6es, especialmente as de maior porte, sao crescentemente fechadas com 

base no fluxo de caixa do neg6cio, representado pela atividade produtiva (em que 

sao considerados a infra-estrutura e recursos naturais e de capital) e nao 

somente pelo valor patrimonial da terra, somado ao valor de aquisigao dos ativos 

imobilizados da propriedade ruraL 

Como lembra PEROSA (1999, p. 54), "nas areas de fronteira, o baixo prego 

da terra constituiu fator determinante na implantagao de uma atividade extensiva; 

no entanto, esta se verificou com incorporagao de tecnicas e praticas de manejo 

mais adequadas, como o foi a implantagao de pastagens de Brachiaria para a 

criagao de gado nelore. Se, num primeiro momenta, a expansao nessas novas 

regi6es se ligava as regi6es tradicionais pela complementaridade entre as fases 

do ciclo da pecuaria e pela distribuigao das plantas processadoras, as 

transformag6es ocorridas nos anos 90 frente ao processo de globalizagao vieram 

a alterar os determinantes da competilividade, seja no que lange a essa 

complementaridade, seja na propria redistribuigao espacial das plantas 

processadoras". 

Alguns aspectos vinculados diretamente ao processo de incorporagao de 

tecnologia para a atividade de pecuaria de corte, na ultima decada, podem ser 

visualizados na FIGURA 22, que !rata do crescimento do rebanho criado sob 
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tecnicas intensivas de manejo, tais como: confinamento, semi-confinamento e 

pastagens de inverno. 

FIGURA 22 Comportamento das curvas de crescimento de tecnicas melhoradas 

de manejo alimentar no rebanho bovino do Brasil, durante a 

decada de 1990 (em milhares de cabe<;:as) 
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A analise da FIGURA 22 permite afirmar que houve uma clara lendencia de 

aumento do numero de cabe<;:as do rebanho bovina em regime de confinamento, 

semi-confinamento e engorda, sob pastagens de inverno. Verifica-se, no caso da 

tecnica de engorda sob pastejo de inverno, uma queda significativa do numero de 

cabe<;:as produzidos entre os anos de 1995 e 1996, com retomada do efetivo 

envolvido nos dais anos seguintes. 

Uma das posslveis explica<;:oes para tal fato reside em dificuldades 

climaticas localizadas no Estado do Rio Grande do Sui, no perlodo referenciado, 

que reduziram, momentaneamente, a quantidade de hectares utilizados com esta 

pratica junto a pecuaria gaucha. 
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Do ponto de vista de configurar urn sintoma de modernizac;;ao a atividade 

pecuaria, durante esta decada, e com maiores impactos no tocante a 
internalizac;;ao de processes de gestao e de agregac;;i'io tecnol6gica mais 

significativas, sem duvida, o expressive aumento do usa da tecnica de semi

confinamento e urn dos pontos altos do processo. 

De maneira geral, estas praticas permitem urn efeito direto no processo de 

melhora da alimentac;;i'io dos bovines, com reflexes marcantes nos diversos niveis 

da explorac;;i'io, e que serao sentidos no desempenho econ6mico das unidades 

produtivas. 

Pode-se destacar como efeitos principais e diretos das praticas intensivas 

de criac;;i'io, os seguintes: a reduc;;ao do tempo de engorda dos animais, 

consequentemente aumentando o giro de capital da atividade; a liberac;;i'io de 

areas de pastagens durante o processo intensive de engorda no inverno, 

aliviando a lotac;;i'io animal nas areas restantes e beneficiando, com isso, 

diretamente, as categorias que permanecem a campo, sobretudo em unidades 

que se utilizam do ciclo complete; melhoria acentuada dos indices de reproduc;;i'io 

e crescimento dos animais, a partir da soluc;;i'io dos pontos de estrangulamento, 

representados pelos periodos criticos de estiagem e pela falta de forrageiras 

durante o periodo invernal. 

Nos dados analisados quanta ao dimensionamento dos rebanhos que se 

utilizam destas tres praticas, no nivel agregado, e interessante ressaltar, grosso 

modo, tres situac;;6es distintas de incorporac;;ao de tecnologia especifica para cada 

uma das realidades de modele pecuario distribuidas no espac;;o, quais sejam: a 

soluc;;i'io de confinamento atinge preferencialmente os rebanhos mais pr6ximos 

aos grandes centres, sendo tipicamente encontrados nos rebanhos do Estado de 

Sao Paulo e, em menor grau, no Parana, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

0 semi-confinamento parece ser a soluc;;ao tecnol6gica mais adotada na 

situac;;ao tipica dos grandes rebanhos do Brasil Central Pecuario, com grande 

incidencia nos Estados de Goias, Mato Grosso do Sui, Mato Grosso e Tocantins, 

embora esteja presente em quase todas as Unidades da Federac;;i'io; e, engorda 
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em pastagens de inverno e tecnologia quase que especificamente adotada na 

condiyao da pecuaria do Sui, com grande destaque para o Estado do Rio Grande 

do Sui. 

NEHMI FILHO (1999, p. 126) assinala que "casualmente, muitas 

tecnicas hoje utilizadas para garantir o abate de bois durante a entressafra, tais 

como sais proteinados e semi-confinamentos, sao mais rentaveis durante as 

aguas do que nas secas. Conforme os pecuaristas venham a tomar maior 

consciencia do fato, sera natural o crescimento de sua adoyao tambem durante a 

safra. Com isso, nos pr6ximos anos, assistiremos a uma migra<;:ao dos produtores 

para o boi de 2,5 anos de idade de abate. 0 pacote tecnol6gico no caso sera 

dominado par novas avan<;:os geneticos, tais como o uso de ra<;:as como o nelore 

precoce e as ra<;:as compostas, pelo usa de sais proteinados e de semi

confinamentos durante as aguas, pelo creep-feeding dos bezerros, pela utiliza<;:ao 

em massa de vacinas polivalentes e pelas vermifuga<;:6es intensivas". 

0 mesmo autor (p. 126) refor<;:a que, "com a evolu<;:ao do processo de 

tecnificayao da pecuaria brasileira, nos pr6ximos anos o perfil dos pre<;:os 

pecuarios devera ser novamente modificado, voltando a aumentar o diferencial de 

pre<;:os de safra para entressafra e essa sera a senha para que a maioria dos 

pecuaristas parta, entao, para o boi de dois anos de idade ao abate, engordando 

em confinamentos de aluguel. Esse, alias, e o modelo atualmente utilizado nos 

Estados Unidos". 

Em se tratando de incorporayao de tecnologia na pecuaria de corte, 

importante aspecto a ser analisado esta no campo da melhoria da qualidade 

genetica dos rebanhos. 

0 resultado que a tecnica de "cruzamento industrial" na pecuaria de corte 

produziu, nestas ultimas decadas, parece estar consolidando esta pratica entre os 

produtores comerciais de carne bovina e a explorayao das vantagens dos animais 

hfbridos. 0 moderno sistema de produ<;:ao de carne praticamente exige o uso 

desses animais. 
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Especificamente no caso da carne bovina, considerada uma commodity, 

aumentar a produ93o de um sistema complete exige abordagem multidisciplinar. 

Deverao ser avaliadas todas as alternativas disponfveis, mas sempre pelo prisma 

custo x produ93o. 

Em palestra informal para criadores brasileiros em 1998, Jim Leachman, 

fundador da americana Leachman Cattle Company, a maior empresa mundial de 

genetica de gado de corte, observou que: "se existe almogo de graga em 

pecuaria, este e representado pelo uso da heterose ou vigor hfbrido". 

Na realidade, existem muito poucas alternativas tecnol6gicas capazes de 

aumentar a produ93o com minima impacto sabre os custos, como o que e 

observado na utiliza93o de tecnicas de cruzamento entre ragas ou linhagens. 

Normalmente, os sistemas de cruzamentos na pecuaria de corte sao 

classificados como: terminal (industrial); rotacionado de duas ragas; rotacionado 

de tres ou quatro ragas; estabilizagao de hfbridos de duas ragas; e, ado93o de 

tipos compostos de varias ragas. 

Quase sempre, utilizar touros de outras ragas em nosso pais tem-se 

revelado tarefa complicada. De um lado, touros de ragas taurinas proporcionam 

excelente grau de heterose, mas o uso direto destes animais a campo, por 

periodos prolongados, muitas vezes e inviabilizado por restrigoes de natureza 

ambiental ou edafo-climaticas. 

De outro, os touros de ragas do !ronco zebuino, originarios de um clima 

tropical, a semelhanga do nosso, parecem oferecer pouca vantagem econ6mica 

advinda da heterose, quando utilizados sabre a media das vacas brasileiras (que 

sao constituidas de material genetico de base zebuina). 

Um trabalho desenvolvido pelo pesquisador Kieper Euclides Filho 

(ESCOLHA .. ,1999), da EMBRAPA- Centro Nacional de Gado de Corte, aponta 

que nao h8 nenhum sistema nem combina93o de ragas que seja adequado a 

todos os rebanhos ou sistemas de produgao. A escolha do sistema vai depender 

de fatores, como ambiente, exigencia de mercado, mao-de-obra disponivel, nivel 

gerencial, sistema de produ93o, viabilidade do uso de inseminagao artificial, 
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objetivo do empreendimento, numero de vacas, numero e tamanho dos pastas e 

outras variaveis que podem surgir. Outro fator importante para decisao do sistema 

de cruzamento e conhecer o que se deseja como produto final, e qual ou quais 

rat;:as possuem as caracteristicas desejaveis para que se possam complementar. 

Desta forma, as alternativas relacionadas ao uso do cruzamento terminal 

rotacionado, nesta ultima decada, quase ficaram limitadas apenas aos produtores 

capazes de utilizar a inseminat;:ao artificial (lA). Outras tecnicas de manutent;:ao 

do nivel de heterose nos rebanhos a partir de acasalamentos a campo, 

atualmente, tambem podem ser realizadas pela tecnologia emergente do uso de 

"touros compostos", com recente implantat;:ao no pais. 

Apesar do questionamento polemico sabre o relativo aumento ou 

diminuit;:ao do potencial de impacto sobre os custos de produt;:ao, a pratica da 

inseminat;:ao artificial mostra um acelerado ganho de produtividade nos indices de 

ganho de peso, precocidade de acabamento de carcat;:as e aumento da 

habilidade materna, no caso da utilizat;:ao de rat;:as mais indicadas para cada caso 

espedfico, permitindo ao final, o uso do cruzamento industrial ou rotacionado. 

Neste sentido, importante indicativa desta incorporat;:ao tecnol6gica dentro 

do segmento da pecuaria de corte e dado pelo comportamento do mercado de 

semen de rat;:as utilizadas na consolidat;:ao da pratica da hibridat;:ao, chamada de 

"cruzamento industrial", por sua semelhant;:a a uma esteira de montagem de "base 

fordista". Tal semelhant;:a advem da ideia de montar partes complementares entre 

si, com funt;:6es e habilidades diferentes, visando ao melhor desempenho do 

conjunto resultante. 

0 "cruzamento industrial" nada mais e do que a somat6ria de aspectos 

produtivos complementares, resultante da combinat;:ao de diversas rat;:as ou 

linhagens com habilidades diferentes, para o aumento da produtividade. 

Pode-se verificar, na FIGURA 23, o comportamento das vendas de semen 

utilizado em pecuaria de corte, agrupadas propositalmente em diferentes 

conjuntos de rat;:as, quais sejam: Zebuinas, Taurinas Nacionais, Taurinas 

Continentais e Taurinas lnglesas, que estarao alicert;:ando os argumentos 
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contidos neste trabalho, o qual se prop6e a configurar os vanos estagios de 

desenvolvimento e maturagao deste pacote tecnol6gico dentro da moderna 

atividade de pecuaria de corte, 

FIGURA 23 Comportamento das vendas de semen de ragas bovinas de corte 

(zebuinas e taurinas*) segundo sua origem no mercado brasileiro. 

durante a decada de 1990 (em milhares de doses) 
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E importante que se indiquem nas quatro categorias escolhidas, os grupos 

de ragas que conformaram cada uma delas, agregadas ao redor da somat6ria das 

vendas de doses de semen individuais, por raga, a saber: 

a) Zebuinas, com as ragas Nelore padrao e mocha; Tabapua; Brahman; 

Guzera; Gir padrao e macho; e lndubrasil; 

b) Taurinas Nacionais, com as ragas Canchim, Caracu e Pampeano; 

c) Taurinas Continentais, com as ragas Limousin. Simental, Blonde 

D'Aquitaine, Charolesa padrao e mocha, Piemontesa, Santa Gertrudes, 

Marchigiana, Braunvieh, Simbrasil, Gelbvieh, Normanda e Chianina; 
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d) Taurinas lnglesas, com as ra<;as Red Angus, Aberdeen Angus. Hereford 

padrao e mocha, South Devon e Devon. 

A partir da analise da FIGURA 23, alguns aspectos pontuais precisam de 

ser comentados. E indiscutfvel o crescimento agregado da pratica de insemina<;ao 

artificial na pecuaria de corte do pais, embora o uso da pratica ainda seja 

considerado baixo, quando comparado a realidade de centros mais 

desenvolvidos. No Brasil, passou-se de um patamar de vendas de 1,2 milh6es de 

doses, em 1990, para 3,1 mil hoes de doses, em 1998. 

0 fato que impulsiona este crescimento da-se principalmente pela 

consolida<;ao da tecnica de "cruzamento industrial", nos ultimos anos. importante 

ferramenta de agrega<;ao de qualidade e produtividade aos rebanhos 

especializados. Esta afirma<;ao baseia-se na constata<;ao a respeito do grande 

crescimento do uso de ra<;as compreendidas no grupo das Taurinas Continentais 

e lnglesas, aumentando seu market-share de 37,6%, em 1990 para cerca de 

62,2%, em 1998, em rela<;ao ao total de doses vendidas. 

Neste aspecto, existe uma inversao de market-share do grupo das 

Zebufnas, que representavam 61 ,6% em 1990, decrescendo para um patamar de 

36,9% em 1998, em rela<;ao ao total de doses vendidas. 

Apreendem-se, ainda, na analise da FIGURA 23, outros aspectos de 

relevancia, de natureza mais qualitativa do que quantitativa, sabre a dinamica do 

processo de incorpora<;ao tecnol6gica na area que envolve o perfil e a qualidade 

genetica dos rebanhos. 

E possfvel que se delimitem, neste processo de crescimento da ado<;ao da 

tecnica de "cruzamento industrial", refletido pela demanda no mercado de semen, 

tres per!odos distintos, a saber 

a) Perfodo de lmplantacao, que inicia-se no ano de 1990 e prolonga-se ate 

meados do anode 1992, quando havia uma predominancia do mercado de lA 

para as ra<;as Zebufnas, centradas no mercado de animais "ra<;as puras". Durante 

o perfodo foi ocorrendo uma substitui<;ao daquela demanda original para a das 

ra<;as Taurinas Continentals, ocasionada pela expectativa de que o "cruzamento 
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industrial" agregaria, fundamentalmente, maior peso de carcac;a ao rebanho de 

corte e, consequentemente, maior produtividade as unidades produtivas; 

b) Perfodo de Consolidacao, que vai de meados de 1992 a 1996, quando 

ocorre um grande crescimento da demanda das rac;as Taurinas Continentais, 

acompanhado por tfmido crescimento das Taurinas lnglesas, distanciando os 

patamares de market-share entre elas, 0 rapido crescimento verificado nas 

Taurinas Continentais, ate 1995, ocorre porque estas rac;as agregam, na 

produgao comercial, em um momenta inicial, grande eficiencia em relagao a 

aspectos de retorno de curto prazo, tais como: precocidade de ganho de peso e 

maior peso na carcac;a dos animais terminais, sobretudo nas femeas cruzadas, 

que deixam de lado o dimorfismo sexual encontrado nas femeas Zebufnas e que 

sempre penalizaram seu aproveitamento no abate; 

c) Perfodo de Maturacao, que vai de meados de 1996 ate 1998 e que e 

configurado pelo grande crescimento do grupo das Taurinas lnglesas, agregando 

alem dos aspectos de ganho quantitativa na produ<;ao de carca<;as, ocorrido nas 

duas fases anteriores, ganhos qualitativos no processo produtivo de carne das 

empresas do segmento, representados por aspectos que associam precocidade 

sexual e de termina<;ao de carca<;as, habilidade materna e eficiencia da produ<;ao 

por area explorada e nao s6 do ponto de vista individual dos animais. 

E interessante, ainda, esclarecer que o mercado de selegao de animais 

considerados de "ra<;a pura", voltado para reprodutores e matrizes, 

caracteristicamente conformado no grupo das Zebufnas, tambem sofreu ajustes 

de natureza produtiva, sendo que a demanda atual por semen e reprodutores 

deste grupo e crescentemente deslocada para a oferta de animais que possuem 

atestados e provas de eficiencia de produgao, fato que se consolida tambem para 

o uso destes animais no "cruzamento industrial"_ 

Tais mudanc;as, que se apresentam como tendencias para os pr6ximos 

anos, foram pressionadas por exigencias do mercado de capitais, terras e 

trabalho_ No segmento da produgao, o aumento da produtividade e a redu<;ao de 

custos sao os pilares principais_ Nos aspectos vinculados a demanda, a qualidade 
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final do produto e a grande prioridade no atendimento das necessidades do 

mercado consumidor. 

Uma das soluc;:oes para a valorizayao da carne brasileira e a reduyao de 

custos de produyao, como o "cruzamento industrial", o qual pode resultar em 

melhor valor da carne no mercado externo, produzindo urn giro de capital mais 

napido e, consequentemente, menor custo. 

3.2.2. ANALISE DOS DADOS AGREGADOS PARA A VERIFICA<;AO DA 

DIFERENCIA<;AO REGIONAL ENTRE AS MACRORREGIOES DO PA[S 

Pode-se observar, na TABELA 21, os principais indicadores relacionados a 
atividade da pecuaria de corte, representados nas macrorregi6es do pais, de 

acordo com as ultimas informac;:6es do Censo Agropecuario do ANUARIO 

ESTAT[STICO DO BRASIL -IBGE (1997), com dados relativos ao anode 1996-

parametros de 01 a 12, alem do parametro 18, que representa o indice de Gini 

(calculado pelo autor atraves das informac;:oes contidas nos parametros anteriores 

e relacionados a area e numero de estabelecimentos) - e do Anuario da Pecuaria 

Brasileira - ANUALPEC 97 (1997), com dados relativos ao ano de 1996 -

parametros de numeros 13 a 17. As seguintes considerac;:oes podem ser 

efetuadas. 

Com relayao a area total ocupada com atividade agropecuaria (observada 

no parametro 01 da TABELA 21 ), curiosamente, a regiao Nordeste lidera a maior 

extensao de terras, com cerca de 24,27% do total. A regiao Centro-Oeste segue-a 

de perto, com 24,04%. Portanto, em conjunto, as regi6es representam quase a 

metade das areas com atividade agropecuaria do pais. Na sequencia, estao: 

Sudeste, com 19,86%; Norte, com 18,09% e, finalizando, a regiao Sui, com 

13,75% da extensao das terras com atividade agropecuaria. 

Quando se verifica a distribuic;:ao de terras do pafs, levando-se em conta 

apenas a atividade pecuaria (observada no parametro 02 da TABELA 21 ), a 

regiao Centro-Oeste destaca-se das demais, alcanyando sozinha mais de 30% da 
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area disponivel. Na sequencia, estao: Nordeste (22,21%); Norte (19,36%); 

Sudeste (18,04%) e, finalizando, a regiao Sui, com 9,20% das terras utilizadas 

com pecuaria no pais. 

Quando se compara a distribuigao das terras com ocupagao pecuaria 

dentro de cada regiao agropecuaria (observada no parametro 03 da TABELA 21 ), 

verifica-se que a regiao Centro-Oeste possui quase 75% de sua area sendo 

utilizada diretamente com atividade pecuaria. A regiao Norte fica na segunda 

posigao, com cerca de 62%. As regioes Nordeste e Sudeste estao cada uma com 

cerca de 52% de suas areas com utilizagao pecuaria. Finalizando, a regiao Sui, 

com forte inclinagao de natureza agricola, fica com apenas 38,62% de suas terras 

com o uso direcionado a atividade de natureza pecuaria. 

Com relagao ao percentual de numero de estabelecimentos total da 

atividade agropecuaria ( observado no parametro 05 da T ABELA 21 ), as 

diferengas inter-regionais sao bastante acentuadas. A regiao Nordeste lidera com 

grande vantagem, com quase 48% do total de estabelecimentos agropecuarios 

brasileiros. Do total de estabelecimentos no Nordeste, cerca de 41% (somados os 

valores dos parametres 06 e 07 da TABELA 21) mantem alguma atividade 

pecuaria. 

A regiao Sui vern a seguir, com quase 21% do total de estabelecimentos 

agropecuarios brasileiros, com cerca de 44% mantendo atividade pecuaria. 

A regiao Sudeste e a proxima, com pouco mais de 17% do total de 

estabelecimentos agropecuarios brasileiros. Do total de estabelecimentos na 

regiao Sudeste, cerca de 54% mantem alguma atividade pecuaria. Este 

percentual s6 e inferior ao da regiao Centro-Oeste. E importante assinalar que 

tanto na regiao Sui, como na Sudeste, parte dos estabelecimentos que 

apresentam atividade pecuaria pode estar explorando tambem a suinocultura e a 

avicultura "industriais". Estao localizados, nesta regiao, muitos minifundios de 

exploragao familiar, integrados as grandes empresas da cadeia de carnes suina e 

avicola. 
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TABELA 21: Frequencia de distribui9ao de 18 indicadores com dados de pecuaria de corte no Brasil relacionados para 

as cinco macrorregioes do pais, para o anode 1996 

--- - -

Pari! metros I Estatisticas Gerais per Macrorregioes Brasileiras Centro- Nordeste Norte Sudeste Sui 

1---
Oeste 

01. Area total agropecuaria (%) 24,04 24,27 18,09 19,86 13,75 

02. Area total pecuaria (%) 31,19 22,21 19,36 18,04 9,20 

03. Area regional ocupada com atividade pecuaria (%) 74,85 52,81 61,77 52,42 38,62 

04. Area regional pecuaria ocupada com pastagens artificiais (%) 71,86 40,01 60,76 57,02 33,13 

05. Numero de estabelecimentos total (%) 4,99 47,87 9,18 17,32 20,64 

06. Numero de estabelecimentos ocupado com pecuaria I total (%) 66,44 22,99 23,36 38,52 22,54 

07. Numero de estabelecimentos ocupado com pecuaria + lavoura I total(%) 11,51 17,91 11 '16 15,56 21,25 

08. Numero de estabelecimentos ocupado com outras atividades (%) 22,05 59,10 65,47 45,92 56,21 

09. Estabelecimentos pecuarios, em cada regiao, com 1 a 100 hectares(%) 52,57 85,45 54,45 77,85 85,35 

10. Estabelecimentos pecuarios, em cada regiao, acima de 100 hectares(%) 47,35 14,14 45,47 22,01 14,35 

11. Pessoal ocupado na atividade agropecuaria total (%) 5,68 45,79 10,47 19,19 18,87 

12. Pessoal ocupado, na regiao, com atividade pecuaria (%) 61,40 23,17 24,77 33,12 20,63 

13. Rebanho total brasileiro (%) 32,90 15,25 11,50 23,34 17,01 

14. Rebanho regional com aptidao corte(%) 88,99 64,70 88,30 75,79 81,85 

15. Rebanho regional de corte especializado em cruzamento industrial (%) 10,50 3,00 3,98 10,30 24,80 

16. Rebanho regional especializado em aptidao Ieite (%) 11,01 35,30 11,70 24,21 18,15 

17. Produ9ao de carne bovina em Equiv. Carca9a (%) 28,80 15,38 7,36 29,57 18,89 

18. indice de Gini (:lara o fator terra calculado para area (ha) por propriedade 0,912 0,892 0,905 0,825 0,891 

FONTES: IBGE (1997) e ANUALPEC 97 (1997)- Dados elaborados pelo autor 
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A regiao Norte vem a seguir, com apenas 9% do total de estabelecimentos 

agropecuarios brasileiros. Do total de estabelecimentos na regiao Norte, cerca de 

34% mantem alguma atividade pecuaria. 

Finalmente, aparece a regiao Centro-Oeste, com apenas 5% do total de 

estabelecimentos agropecuarios brasileiros. Do total de estabelecimentos na 

regiao Centro-Oeste, cerca de 78% mantem atividade pecuaria Esta regiao tem 

forte caracterizagao de exploragao de pecuaria de corte bovina. 

E interessante lembrar, de um lado, que no caso da regiao Centro-Oeste, 

5% dos estabelecimentos agropecuarios detem cerca de 24% da area total 

agropecuaria do pais. De outro. no Nordeste, quase 50% dos estabelecimentos 

agropecuarios brasileiros detem o mesmo percentual de area (cerca de 24% do 

total). 

A comparagao entre os resultados de numeros de estabelecimentos e area 

ocupada no territ6rio nacional, respectivamente citados entre as regi6es Centro

Oeste e Nordeste, exemplifica bem a diferenga de situagao fundiaria entre elas. 

Fica estabelecida, grosso modo, uma relagao diferencial de cerca de dez vezes 

maior para o tamanho media das propriedades da regiao Centro-Oeste em relagao 

a Nordeste. Pode-se observar as informag6es acima citadas nas FIGURAS 24, 25 

e 26, a seguir: 
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FIGURA 24: Distribuic;:ao percentual das areas com agropecuaria total e com 

pecuaria total para as cinco macrorregi6es do pais, ano de 1996 
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FONTE: IBGE (1997)- Dados e/aborados pe/o autor 

FIGURA 25: Distribuic;:ao percentual regional das areas com pecuaria e com 

pastagens plantadas para as cinco macrorregi6es do pais, ano de 

1996 
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FIGURA 26 Distribui<;;ao percentual do numero de estabelecimentos total e 

regional, respectivamente com atividade agropecuaria e pecuaria. 

para as cinco macrorregiiSes do pais, ano de 1996 
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As regiiSes Centro-Oeste e Norte sao as unicas em que a propor<;;ao da area 

explorada com pecuaria e maior que a rela<;;ao que representam na propor<;;ao de 

area total agropecuaria do pafs. Desta forma, reforya-se a ideia de que, com 

rela<;;ao a distribui<;;ao do fator terra para a atividade agropecuaria, as regiiSes 

Centro-Oeste e Norte sao comparativamente mais vinculadas a um perfil pecuario 

tradicional, fortemente ligado a pecuaria de corte, com o uso de grandes 

extensiSes de area de forma tipicamente extensiva. 

Esta afirma<;;ao e compativel com a dinamica de "coloniza<;;ao da fronteira" 

na Amazonia Legal, citada em GRAZIANO DA SILVA (1987) e HOFFMANN 

(1987), e que esteve intimamente ligada a implantayao da grande propriedade 

fundiaria, quase sempre com caracteristicas pecuarias. Como !embram estes 

autores, essa dinamica produziu ciclos de aumento e retrocesso no numero de 

pequenas propriedades no processo de coloniza<;;ao da fronteira agricola. 
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HOFFMANN (1987) ja havia demonstrado que no periodo de 1980-85 

ocorreram altera<;6es na distribui<;ao da posse da terra, com expressiva diminui<;ao 

da area media das propriedades A desigualdade da distribui<;ao, entretanto, 

havia-se mantido estavel, com indice de Gini praticamente igual a 0,860 e 

porcentagem da area total correspondente aos 5% maiores, proxima de 69%. 

Resumindo, o autor constatou que os dados censitarios do periodo avaliado 

absolutamente nao alteraram o panorama de concentra<;ao hist6rica no pais. 

Panorama que parece nao se modificar, atraves dos dados obtidos para o 

lndice de Gini na atuai pesquisa. cujo calculo pede ser analisado no ANEXO 2. 

com base nos dados censitarios do IBGE (1997) 

Alem de inalterado o quadro de concentra<;ao absoluta da terra, uma das 

maiores do mundo, o ritmo de concentra<;ao continua acelerado, provocando 

graves e frequentes problemas sociais, verificados nesta ultima decada. 

De maneira decrescente, verificam-se os seguintes valores do indice de 

Gini (observados no parametro 18 da TABELA 21), para as macrorregi6es do 

pais: 0,912 para o Centro-Oeste; 0,905 para o Norte; 0,892 para o Nordeste; 0,891 

para o Sui e 0,825 para o Sudeste. 0 calculo obtido do indice para o pais foi de 

0,893, indicando uma concentra<;ao crescente e brutal, na ultima decada, de 1985-

96, quando comparado ao valor de 0,860, obtido por HOFFMANN (1987), durante 

o periodo de 1975-85. 

Parecem ter contribuido significativamente para o crescimento dos indices. 

no perfodo em questao, a descapitaliza<;ao e o endividamento crescente de boa 

parcela de micro, pequenas e medias empresas do segmento agropecuario, alem 

da polftica de ocupa<;ao e substitui<;ao de areas de antiga explora<;ao de 

agricultura por novas areas de explora<;ao pecuaria 

Mesmo no Estado de Sao Paulo, neste periodo. dados relatives a ocupa<;ao 

do uso do solo, segundo CAMARGO et al. (1995), mostram que cresceu a area 

implantada de pastagens totais (artificiais e naturais) em rela<;ao a area de 

lavouras. 

Diferen<;as importantes, vinculadas ao perfil de eficiencia de explora<;ao da 

atividade pecuaria inter-regi6es, come<;am a aparecer quando sao considerados 
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os dados de percentual da area utilizada com pastagens artificiais, em relayao ao 

total de area de cada regiao (observados no parametro 04 da TABELA 21) e com 

relagao a constituigao dos rebanhos (observado nos parametres 13, 14, 15, 16 e 

17 da TABELA 21). 

Cerca de 71,86% da area total de pastagens na regiao Centro-Oeste sao 

de pastagens artificiais, demonstrando a dinamica de ocupayao desta regiao por 

especies de gramfneas tropicais melhoradas e que tem como principal 

representante o genero das Brachiarias. Este importante diferencial permitiu a 

conquista dos solos do Brasil Central Pecuario, primitivamente formado pelos 

cerrados. 

Como resultado, esta regiao abriga cerca de 33% do rebanho bovino 

brasileiro, com uma profunda aptidao para a atividade de corte, pois quase 90% 

do rebanho e desta natureza. 0 rebanho instalado nesta regiao responde por 

28,80% da produyao (em toneladas de equivalente carcaga) da came bovina 

nacional. Cerca de 1 0% deste rebanho ja pode ser considerado de alto grau de 

especializayao, uma vez que e formado atraves do "cruzamento industrial". 

Para efeito de comparagao do grau de eficiencia da ocupayao do fator terra 

pela densidade de rebanho, dentro de cada macrorregiao, estao listadas, a seguir, 

a descriyao da formula e a de significados das variaveis que compoem o calculo 

de um fndice (*T_) que estabelece a relayao entre o percentual do efetivo do 

rebanho bovino total em cabegas (**REB, observado no parametro 13 da TABELA 

21) e o percentual da area pecuaria total em hectares (***ATPEC, observado no 

parametro 02 da TABELA 21) que cada macrorregiao apresenta. 

*T_ = **REB/***ATPEC, onde: 

*T_. 

• TCO = Regiao Centro-Oeste 

• TNE = Regiao Nordeste 

• TN = Regiao Norte 

• TSE = Regiao Sudeste 
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• TSUL = Regiao Sui 

**REB (em percentual) = (Efetivo em cabe,:as do rebanho bovino de cada 

macrorregiao/Efetivo em cabet;:as do rebanho bovino brasileiro total)*100 

***ATPEC (em percentual) = (Total da area em hectares de cada 

macrorregiao utilizada com atividade pecuaria/Total da area brasileira em 

hectares utilizada com atividade pecuaria)*1 00 

Da mesma forma, para efeito de comparac;:ao do grau de eficiencia de 

produc;:8o (em termos de volume de carne produzida), em relac;:8o ao rebanho que 

representa cada macrorregiao, estao listadas, a seguir, a descric;:8o da formula e a 

de significados das variaveis que compoem o calculo de um lndice (*P _) que 

estabelece a relac;:8o entre o percentual da produc;:8o de carne, em equivalente

carcac;:a (*PCBOV, observado no pan3metro 17 da TABELA 21) e o percentual do 

efetivo do rebanho bovino total em cabe,:as (**REB, observado no parametro 13 

da TABELA 21) que cada macrorregiao apresenta. 

*P_ = *PCBOVI**REB, onde: 

*P_. 

• PCO = Regiao Centro-Oeste 

• PNE = Regiao Nordeste 

• PN = Regiao Norte 

• PSE = Regiao Sudeste 

• PSUL = Regiao Sui 

*PCBOV (em percentual) = (Produc;:ao de carne bovina em equivalente

carcac;:a de cada macrorregiao/Produc;:8o de carne bovina em equivalente

carcac;:a do Brasil)* 100 
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-REB (em percentual) = (Efetivo em cabe9as do rebanho bovina de cada 

macrorregiao/Efetivo em cabe9as do rebanho bovina brasileiro total)*1 00 

Para a regiao Centro-Oeste, o resultado do indica TCO e maior do que 1, 

porem tendendo a ficar muito proximo da unidade. 0 indice PCO e igual a 0,87. 

Este resultado evidencia uma eficiemcia produtiva regular, com urn sistema de 

produyao com nivel tecnol6gico mediano. Esse sistema e demandador do fator 

terra, com a explorayao de grande contingente de recursos naturais, tais como 

grandes areas (de terra) com uso de pastejo com baixas lota96es animais 

predominando no processo adotado (para complementar esta informayao ver 

tambem as FIGURAS 27 e 28). 

TCO =REB/ ATPEC = 32,90%/31,19% = 1,05 

PCO = PCBOV/REB = 28,80%/32,90% = 0,87 

A regiao Centro-Oeste possui ainda a menor proporyao de rebanho de 

natureza leiteira (apenas 11% do total do rebanho), quando comparada as demais 

regioes. Do ponto de vista de eficiencia produtiva, isto e importante, uma vez que 

a aptidao leiteira e, normalmente, antag6nica a maiores rendimentos das taxas de 

desfrute do rebanho. 

A partir destes indicatives, a regiao Centro-Oeste assume urn perfil 

tipicamente pecuario, em que a pecuaria de corte apresenta-se como a mais 

significativa do pais, embora ainda seja explorada em regime extensive, com 

indicadores tecnol6gicos e de eficiencia produtiva ainda por melhorarem. 

Cerca de 60,76% da area total de pastagens na regiao Norte sao de 

pastagens artificiais, demonstrando que a atividade pecuaria tende a se 

estabelecer em moldes semelhantes aos da regiao Centro-Oeste, embora o grau 

de desenvolvimento observado e a importancia dos rebanhos ainda estejam 

aquem, quando comparados aos daquela regiao. 

A regiao Norte abriga atualmente 11 ,50% do rebanho bovina brasileiro, com 

uma profunda aptidao de corte (quase 90% do rebanho e desta natureza). 0 
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rebanho instalado nesta regiao responde por 7,36% da produ<;ao (em toneladas 

de equivalente carcaga) da came bovina nacional. 0 grau de especializa<;:ao deste 

rebanho, cuja incidencia do uso do "cruzamento industrial" atinge cerca de 4%, 

demonstra urn distanciamento da situa<;:ao apresentada na regiao Centro-Oeste. 

Os Indices TN e PN sao menores do que 1, sugerindo urn sistema de 

produgao com nivel tecnol6gico fraco e fortemente demandador do fator terra. 

Assim, ha exploragao de grande contingente de recursos naturais (grandes 

extensoes de terra) e uso de pastejo com baixissimas lotagoes (bern menos que 1 

U.A./ha) predominando no processo adotado. 

TN= REB/ ATPEC = 11,50%/19,36% = 0,59 

PN = PCBOV/REB = 7,36%/11,50% = 0,64 

Cerca de 57,02% da area total de pastagens na regiao Sudeste sao de 

pastagens artificiais, demonstrando urn perfil semelhante, quantitativamente, ao da 

regiao Norte, embora se diferencie no aspecto qualitative. Qualidade esta que ira 

revelar-se, quando comparados os indices de rebanho e area ocupada com a 

atividade pecuaria. 

A regiao Sudeste abriga atualmente 23,34% do rebanho bovina brasileiro, 

ficando com o segundo posto em rela<;ao as demais regi6es. 0 rebanho bovina do 

Sudeste apresenta uma boa caracteriza<;:ao de aptidao de corte (quase 76% do 

rebanho e desta natureza). 0 rebanho instalado nesta regiao responde por 

29,57% da produ<;ao (em toneladas de equivalente carcaga) da came bovina 

nacional. 0 uso do "cruzamento industrial" ja atinge cerca de 10% do rebanho, 

demonstrando urn grau de especializagao semelhante ao da situa<;ao apresentada 

na regiao Centro-Oeste. 

Tanto a rela<;ao entre o percentual do efetivo do rebanho bovina e o 

percentual da area pecuaria em hectares (TSE), como a rela<;ao entre o 

percentual de produ<;ao de carne bovina e o percentual do rebanho da regiao 

Sudeste (PSE), sao pr6ximas de 1 ,30, sugerindo um sistema de produ<;:ao com 

nivel tecnol6gico alto. Este sistema, embora seja demandador do fator terra, com 
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a exploragao de importante contingente de recursos naturais, faz uso, com maior 

frequencia, de praticas de pastejo rotacionado e de tecnicas de confinamento no 

processo adotado. 

TSE =REB/ ATPEC = 23,34%/18,04% = 1,29 

PSE = PCBOV/REB = 29,57%/23,34% = 1,27 

Cerca de 40,01% da area total de pastagens na regiao Nordeste sao de 

pastagens artifrciais, demonstrando um perfil de baixa especializagao. Alem disso, 

as areas de pastagens naturais tambem apresentam condic;:6es de pior qualidade, 

evidenciando fraca capacidade de suporte forrageiro. 

A regiao Nordeste abriga atualmente 15,25% do rebanho bovino brasileiro. 

0 rebanho bovino do Nordeste apresenta a pior caracterizagao de aptidao de corte 

(quase 65% do rebanho sao desta natureza) entre as regi6es. 0 rebanho instalado 

nesta regiao responde por 15,38% da produc;:i3o (em toneladas de equivalente 

carcac;:a) da came bovina nacional. 0 uso do "cruzamento industrial", atinge 

apenas 3% do rebanho, demonstrando o grau de especializac;:ao mais baixo do 

pais. A relagao entre o percentual do efetivo do rebanho bovina e o percentual da 

area pecuaria em hectares (TNE) e proxima de 0,69, sugerindo um sistema de 

produgao com baixo nivel tecnol6gico, demandador do fator terra, com a 

exploragao de grandes areas de pastagens com pobres recursos de suporte 

forrageiro. 

TNE =REB/ ATPEC = 15,25%/22,21% = 0,69 

PNE = PCBOV/REB = 15,38%/15,25% = 1,01 

A analise da regiao Nordeste melhora um pouco quando considerada a 

relac;:ao entre o percentual de produc;:ao de carne bovina e o percentual do rebanho 

da regiao (PNE), apresentando um indice de 1 ,01. A baixa eficiencia do uso do 

fator terra podera estar sendo compensada, em parte, pelo uso mais intensivo de 

outros recursos na atividade pecuaria. Esses, provavelmente, deverao ter a 
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natureza ligada aos recursos de mao-de-obra, mais do que de capital e de 

tecnologia. Talvez, o uso de recursos humanos na atividade pecuaria bovina, 

sobretudo de natureza mista (came e Ieite), possa estar melhorando o fndice de 

eficiencia de produ98o final, atraves de manejo mais intensive na regiao. 

Dados relacionados a ocupa98o da mao-de-obra na regiao nordeste 

parecem corroborar na possibilidade da melhoria dos resultados produtivos pela 

intensifica98o do fator trabalho e podem ser analisados mais adiante. 

Apenas 33,13% da area total de pastagens na regiao Sui sao de pastagens 

artificiais. Este fndice, embora seja o menor entre as regi6es, neste caso 

especffico, nao reflete a situagao real de especializagao da pecuaria sulina. Ocorre 

que as pastagens naturais, na regiao Sui, sao constitufdas, em muitos casas, por 

gramfneas e leguminosas de clima temperado, tais como, azevem, cornichao, etc., 

com excelente qualidade forrageira. 

A regiao Sui abriga atualmente 17,01% do rebanho bovina brasileiro, 

ficando com o terceiro posto em rela98o as demais regi6es. 0 rebanho bovina do 

Sui apresenta uma alta caracteriza98o de aptidao de corte (quase 82% do 

rebanho sao desta natureza). 0 rebanho instalado nesta regiao responde por 

18,89% da produ98o (em toneladas de equivalente carcaya) da came bovina 

nacional. 0 uso do "cruzamento industrial" ja atinge quase 25% do rebanho, 

demonstrando o maior grau de especializa98o do pals. A relagao entre o 

percentual do efetivo do rebanho bovina e o percentual da area pecuaria em 

hectares (TSUL) e proxima de 1 ,85, sugerindo urn sistema de produgao com born 

nfvel tecnol6gico. 

TSUL =REB/ ATPEC = 17,01%/9,20% = 1,85 

PSUL = PCBOV/REB = 18,89%/17,01% = 1,11 

Embora seja demandador do fator terra, com a explora98o de importante 

contingente de recursos naturais, o sistema faz uso, com maior frequencia, de 

praticas de pastejo rotacionado, de tecnicas de confinamento e engorda em 

pastagens melhoradas de inverno. 
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0 fndice de PSUL igual a 1,11, que representa a eficiencia de produ9ao de 

carne da regiao Sui, embora positive, exprime que parte dos resultados 

alcan9ados na eficiencia do uso do fator terra para esta regiao podem estar sendo 

perdidos quando da aferi9ao do resultado produtivo final. Altas densidades de 

rebanhos podem estar associadas, tambem, a um manejo insatisfat6rio da 

fertilidade e recupera9ao do uso do solo. possibilitando produtividades 

decrescentes ao Iongo dos anos. 

E necessaria aprofundar esta analise para se obter melhor diagn6stico em 

rela9ao a diferen9a observada nos indices de TSUL e PSUL no caso espedfico. 

Parte dos dados discutidos acima podera ser visualizada nas FIGURAS 27 

e 28. 

FIGURA 27: Distribui9ao percentual do efetivo de rebanho bovina total e da 

produ9ao de carne bovina em t de equiv. care., para as cinco 

macrorregioes do pais, anode 1996 
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FONTE: ANUALPEC 97 (1997)- Dados elaborados pelo autor 
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FIGURA 28: Dislribuigao percentual do efetivo de rebanho bovina regional com 

aptid6es para corte, Ieite e especializado com "cruzamento 

industrial", para as cinco macrorregi6es do pais, anode 1996 
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FONTE: ANUALPEC 97 (1997)- Dados elaborados pelo autor 

Na TABELA 22 pode-se evidenciar um resumo dos indices calculados para 

as cinco macrorregi6es do pais com as respectivas avaliag6es do nivel 

tecnol6gico no tocante a efici€mcia do uso do fator terra (*T _) e a eficiencia 

produtiva (*P _) dos rebanhos pecuarios instalados. 
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T ABELA 22: indices de eficiencia do fator terra (*T _) e de produt;ao (*P _) da 

atividade pecuaria bovina para as cinco macrorregi6es do pais no 

anode 1996 

Macrorregioes Eficiencia do fator terra Eficiencia produtiva 

*T Avaliat;ao *P Avaliat;ao 

1,05 Media 0,87 Media Centro-Oeste 

Nordeste 
----- --------------- ------~--~------------------ ---- -----

0,69 Baixa 1, 01 Media 

Norte 0,59 

Sudeste 1,29 Alta 

Alta 

1,27 

Baixa 

Alta 

OBS: 0 grau de eficiencia para os indices calculados foi estabelecido segundo o criteria: 

Alta = indice ;:, 1 ,20 
Media = indice entre 0,80 e 1,19 
Baixa = indice < 0,80 

FONTE: Dados elaborados pelo autor 

A maioria das situat;6es analisadas apresentou relat;ao estreita entre os 

val ores dos indices (de eficiencia do fator terra e de efici€mcia produtiva), 

Do ponto de vista do perfil da explorat;ao pecuaria em relat;ao a sua 

natureza fundiaria (observado nos parametres 09 e 10 da TABELA 21 ), e possfvel 

• distinguir dois grupos bastante distintos em relat;ao as cinco macrorregi6es do 

pais (FIGURA 29) 

E possivel observar que a regiao Centro-Oeste e a Norte, de um lado, 

apresentam uma relat;ao quase equilibrada no numero de estabelecimentos com 

atividade pecuaria com menos de 100 hectares e com mais de 100 hectares de 

area. 

Por outro lado, em um segundo grupo, formado pelas regi6es Nordeste. 

Sudeste e Sui, existe grande predominancia dos estabelecimentos com menos de 

1 00 hectares em relayao aos com mais de 1 00 hectares, prevalecendo a 

explorat;ao em propriedades menos extensas. 
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FIGURA 29: Distribui<;:ao percentual regional do numero de estabelecimentos com 

atividade pecuaria com menos de 1 00 ha e com mais de 1 00 ha de 

area, para as cinco macrorregi6es do pais, ana de 1996 
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FONTE: IBGE (1997)- Dados elaborados pelo autor 

Enquanto os outros setores do agroneg6cio refletem uma realidade de 

desemprego e crescente desocupa<;:ao, em termos de mao-de-obra assalariada, 

decorrente de gradativos incrementos de sistemas mecanizados na agricultura, a 

pecuaria tende a ser atividade motriz na gera<;:ao de emprego no campo, nesta 

virada de seculo. Esta tendencia esta sendo estudada par diversos autores. 

Como sugerem GRAZIANO DA SILVA e BELIK (1999), este e um forte 

indicativa de que a atividade pastoril esta deixando de ser extrativista e ganhando 

em status com explora<;:ao mais tecnificada Essa tendencia de deslocamento de 

emprego no campo da lavoura para a pecuaria vem da decada de 70, mas 

intensificou-se nos anos 90. 

Ao contrario do segmento de graos, que vem passando par um grande 

avan<;:o no usa da mecanizayao, a pecuaria, com a expansao do pasta cultivado, a 

partir da decada de 70, come<;:ou a sair do regime extensivo para utilizar o modelo 
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intensive, que demanda mao-de-obra na forma9ao e reforma de pastos, mais 

cuidados no trato sanitaria do gado e melhor manejo das pastagens. Atualmente 

as praticas pecuarias correntes, como a realiza9<'io de esta9ao de monta, cuidados 

sanitarios do rebanho, insemina9ao artificiaL mineraliza9ao do gado, reforma e 

limpeza de pastos e o rodizio de pastagens. implicam uma maior intensividade do 

fator trabalho nas unidades de produ9ao. demandando uma equipe maier de 

funcionarios. 

A tendencia de desemprego no setor de graos e a de aumento de 

utiliza9ao de mao-de-obra assalariada na pecuaria nunca es!iveram tao em 

evidencia. Entre 1997 e 1998, por exemplo, enquanto a demanda de mao-de-obra 

decrescia 11 ,2% no setor agricola, na pecuaria de corte e Ieite, aumentava em 

3,4% a ocupa9ao de trabalhadores (GRAZIANO DASILVA e BELIK, 1999). 

No tocante a distribui9<'io do USO da mao-de-obra, considerando OS 

aspectos de ocupa9ao em geral no total do pais e dentro de cada regiao 

(observadas nos parametres 11 e 12 da TABELA 21 ), e possivel realizar alguns 

comentarios, ap6s a analise da FIGURA 30. 

Com rela9ao a mao-de-obra total ocupada com atividade agropecuaria no 

pais, a regiao Nordeste lidera com bastante margem, com 45,79% do total. Desta 

mao-de-obra, apenas 23,17% esta envolvida com a atividade pecuaria. 

Ainda com rela9ao a mao-de-obra total ocupada, as regi6es Sudeste e Sui 

aparecem muito pr6ximas e agrupadas, com indices percentuais de 19,19 e 18,87, 

respectivamente. Da mao-de-obra ocupada nestas regi6es, a pecuaria absorve 

cerca de 33,12% na regiao Sudeste e 20,63% na regiao Sui. 

A regiao Norte ocupa cerca de 10,47% da mao-de-obra total do campo, 

sendo que, regionalmente, a pecuaria absorve 24,77% dos cargos de trabalho. 

Finalizando, a regiao Centro-Oeste segue como a ultima colocada, com 

cerca de 5,68% da mao-de-obra agropecuaria do pais, mas diferentemente das 

demais, e a unica regiao que apresenta a constitui9ao regional de seus cargos de 

trabalho prioritariamente na atividade pecuaria, totalizando 61 ,40% 
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FIGURA 30: Distribuic;:ao percentual da ocupac;:ao da mao-de-obra total com 

atividade agropecuaria e com atividade pecuaria regional, para as 

cinco macrorregi6es do pais, anode 1996 
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FONTE: IBGE (1997)- Dados elaborados pelo autor 

Ap6s a analise inicial dos dados neste item, observa-se que a atividade 

pecuaria de corte ainda parece manter forte relac;:ao com rebanhos de explorac;:ao 

extensiva e distribuic;:ao em grandes estruturas produtivas nas areas tradicionais 

de pecuaria no Brasil, a exemplo da instalada no planalto central e nas areas de 

fronteira pecuaria da regiao Norte. Embora esta caracterfstica de extensificac;:ao da 

produc;:ao possa ser indicada, percebe-se uma tendencia da explorac;:ao desta 

atividade estar vinculada com aspectos de ocupac;:ao das areas de pastagens 

artificiais, demonstrando claros sinais de avanc;:o tecnol6gico em sua dinamica. 

0 destaque fica com a macrorregiao Centro-Oeste comprovando sua 

grande vocac;:ao na pecuaria de corte bovina. Falta a regiao Norte e Nordeste, o 

grau de produtividade alcanc;:ada na regiao Centro-Oeste. Outra clara diferenc;:a 

entre as regi6es fica demonstrada quanta ao perfil de extensificac;:ao da atividade, 

opondo as regi6es Nordeste, Centro-Oeste e Norte em relac;:ao a regiao Sudeste e 

especialmente a Sui 
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3.2.3. ANALISE DOS DADOS RELATIVOS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE 

DE PECUARIA DE CORTE PARA AS UNIDADES DA FEDERA<;AO 

A combinac;;ao dos dados de relevancia para a pesquisa, que suportam a 

discussao dos resultados neste item, foi determinada em dados agrupados por 

Unidades da Federac;;ao, totalizando sempre 27 indivfduos ou casas, descritos nas 

analises sempre em ordem alfabetica, e por suas respectivas siglas, a saber: Acre 

(AC); Alagoas (AL); Amapa (AP); Amazonas (AM); Bahia (BA); Ceara (CE); Distrito 

Federal (DF); Espirito Santo (ES); Goias (GO); Maranhao (MA); Mato Grosso 

(MT); Mato Grosso do Sui (MS); Minas Gerais (MG); Para (PA); Parafba (PB); 

Parana (PR); Pernambuco (PE); Piaui (PI); Rio de Janeiro (RJ); Rio Grande do 

Norte (RN); Rio Grande do Sui (RS); Rondonia (RO); Roraima (RR); Santa 

Catarina (SC); Sao Paulo (SP); Sergipe (SE) e, finalmente, Tocantins (TO). 

Como ja mencionado anteriormente, o principal objetivo foi a determinac;;ao 

da dinamica que se estabeleceu entre os diferentes sistemas de produc;;ao 

adotados e os diferentes graus de desenvolvimento alcanc;;ados entre as Unidades 

da Federac;;ao. Para esta verificac;;ao de diferenc;;as entre os dados que comp6em a 

pecuaria de corte nas diversas Unidades da Federac;;ao brasileira, utilizou-se o 

metoda da analise fatorial em componentes principais e 0 de agrupamento 

(cluster). 

As variaveis utilizadas na analise estatfstica deste trabalho foram originadas 

nos bancos de dados descritos a seguir, com as informac;;6es disponiveis para a 

pecuaria de corte para o ano de 1996, de acordo com o Censo Agropecuario do 

ANUARIO ESTAT[STICO DO BRASIL - IBGE (1997) e o Anuario da Pecuaria 

Brasileira- ANUALPEC (1997). 

A escolha da formatac;;ao das variaveis, mesmo mantendo a opc;;ao por 

fontes de dados distintas, recaiu na necessidade de inferir sobre os resultados a 

partir do que cada uma das fontes tem de mais preciso e confravel. Acredita-se 

que tal decisao esta suficientemente amparada ao Iongo da discussao nos dois 

primeiros capitulos deste trabalho. 
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As fontes utilizadas, nesta analise especffica, ficaram definidas a saber: a) 

IBGE (1997) - variaveis de V01 a V04; V07 e V08 e V17 a V20- como anode 

1996 para a constituiyao das variaveis basicas (em numero de dez), e, b) 

ANUALPEC 97 (1997)- variaveis VOS e V06; de V09 a V16 e de V21 a V23- onde 

ficou definido o a no de 1996 para a constitui<;:ao das variaveis basicas (em numero 

de treze). Tais variaveis passarao a ser descritas a seguir: 

Variaveis a serem analisadas por Unidades da Federa~;ao 

V01= Area utilizada na atividade pecuaria (%PEC/UF) em relayao ao total da area 

da Unidade da Federayao: em percentual 

V02= Area total utilizada na atividade agropecuaria (TOTAL ha): em hectares 

V03= Numero de estabelecimentos total na atividade pecuaria (Est.TOTPEC): em 

unidades 

V04= Numero de estabelecimentos utilizados com atividade pecuaria (% 

Est.PEC/UF) em relayao ao total da Unidade da Federayao: em percentual 

VOS= Rebanho bovina com efetivo total (RBET): em cabe((aS 

V06= Abate de bovinos (AB): em cabe<;:as 

V07= Rebanho bovina em estabelecimentos com menos de 100 hectares (R 1-100 

ha): em cabe((as 

V08= Rebanho bovina em estabelecimentos com area igual ou maior a 100 

hectares (R +de 100 ha): em cabe((as 

V09= Numero de cabe((aS do rebanho bovina de corte originadas por "cruzamento 

industrial" (ECI): em cabe((as 

V10= Numero de cabe((aS do rebanho bovina de aptidao corte (ECO): em cabe((aS 

V11 = Relayao do efetivo do rebanho bovina de corte por "cruzamento industrial" I 

outros (% R CI/C): em percentual do rebanho 

V12= Rela<;:ao do efetivo do rebanho bovina de corte/ efetivo total do rebanho 

(%ARC): em percentual do rebanho 

V13= Efetivo do rebanho bovina criado em regime de confinamento (%C): em 

percentual do rebanho 
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V14= Efetivo do rebanho bovina criado em regime de semi-confinamento (%SC): 

em percentual do rebanho 

V15= Efetivo do rebanho bovina criado em regime de engorda em pastagens de 

inverno (%EPI): em percentual do rebanho 

V16= Pre90 de terras de pastagens (PTPast. ): em US$/hectare 

V17= Area total utilizada com pastagens artificiais (%APA!TOT) em rela~o ao 

total da area de pastagens brasileira: em percentual 

V18= Area utilizada com pastagens artificiais (%APA/UF) em rela~o ao total da 

area de pastagens da Unidade da Federa~o: em percentual 

V19= Pessoal total ocupado na atividade pecuaria (OCUPPEC): em numero de 

pessoas 

V20= Pessoal total ocupado na atividade mista: pecuaria (produ~o animal) e 

lavoura (produ~o vegetal) (OCUPM): em numero de pessoas 

V21= Efetivo da categoria de vacas e bezerros (VB): em cabe~s 

V22= Efetivo da categoria de garrotes (TCG): em cabe~s 

V23= Efetivo da categoria de boi gordo (TCBG): em cabe9as 

Aplicando-se o metoda da analise fatorial em componentes principais, ao 

calcular, preliminarmente, as resultados dos autovalores e da variancia acumulada 

para todos os fatores envolvidos (na TABELA 23 estao representados apenas os 6 

primeiros), optou-se, a posteriori, pela utiliza9ao dos quatro primeiros fatores na 

analise dos coeficientes de correla9ao, uma vez que estes, reunidos, ja explicaram 

89,27% da variancia total dos dados. 

A partir do quinto fator em diante, as taxas de acrescimo da representa~o 

da variancia na explica~o dos resultados ficaram cada vez menores, assumindo 

valores que nao contribuem, de maneira significativa, para a elucida9ao dos fatos. 
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TABELA 23: Resultados iniciais para o calculo de autovalores e percentual das 

variancias total e acumulada para os seis primeiros fatores dos 27 

individuos (Unidades da Federagao) e 23 variilVeis relacionadas a 

dados de pecuaria de corte no Brasil no ano de 1996 

FATORES AUTOVALORES % VARIANCIA AUTOVALORES I % VARIANCIA 

TOTAL ACUMULAOOS ACUMULADA 

1 12,58 54,72 12,58 54,72 

2 4,01 17,42 16,59 72,14 

3 2,36 10,27 18,95 82,41 

4 1,58 6,86 20,53' 89,27 

I 5 0,81 \ 3,12 21,34 92,39 

I 61 0,42 1,53 21,76 93,92 

FONTE: Dados da Pesqu1sa 

Podem-se visualizar, na TABELA 24, os coeficientes de correlayao entre as 

variaveis selecionadas e os quatro fatores (determinados pela analise preliminar 

demonstrada na TABELA 23). 

Os indices que se apresentam marcados, em negrito, estao acima de 0,60 

de correlayao e facilitam a visualizac;:ao dos resultados. Foi utilizada nesta analise, 

uma rotayao dos eixos atraves da transformagao ortogonal VARIMAX 

NORMALIZADA, a fim de maximizar a expressao dos valores dos coeficientes de 

correlagao. 

A rotac;:ao dos eixos, utilizada nesta analise, atraves de transformayao 

ortogonal denominada VARIMAX NORMALIZADA, teve como objetivo a obtenyao 

de uma estrutura simples, isto e, obter uma nova matriz n x m de coeficientes dos 

fatores, de maneira que os valores absolutes dos elementos de cada coluna dessa 

matriz se aproximem, na medida do possivel, de zero ou 1. lsto facilita a 

interpretac;:ao dos fatores, que ap6s a rotagao deverao apresentar correlag6es, 

mais fracas ou mais fortes, com determinado conjunto de variaveis. Como observa 

HOFFMANN (1992), a rotac;:ao ortogonal nao altera a comunalidade das variaveis. 
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T ABELA 24: Resultados de coeficientes de correlayao para os quatro fat ores 

calculados, considerando-se os 27 indivfduos (Unidades da 

Federayao) e 23 variaveis relacionadas a dados de pecuaria de corte 

no Brasil no ano de 1996 

STAT 

ANALISE 

FATORIAL 

Variaveis 

% PEC/UF 

TOTAL ha 
Est TOTPEC 

% Est. PEC/UF 

RBET 

AB 
R 1-100 ha 

R +de 100 ha 

ECI 

ECO 
% R CI/C 

%ARC 

%C 
%SC 
%EPI 

PT Past 

%APA!TOT 
%APAIUF 

1
0CUPPEC 

locuPM 1 

jvs I 
ITCG 

ITCBG 
Variimcia Explicada 

%) 

Variancia Acumulada 

(%) I 

Coeficientes Fatoriais- Rotagao: Varimax normalizada I 
Extragao: Componentes Principais 1 

(Coeficientes marcados sao maiores que 0,60) 

FATOR FATOR FATOR FATOR 

1 

0,811 

0,824 

0,289 

0,849 

0,879 

0,716 

0,293 

0,923 

0,572 

0,942 

0,1191 

0,4331 
0,512 

0,832 

0,107 

-0,085 

0,964 

0,428 

0,334 

-0,029 

0,887 

0,842 

0,484 

42,20 

42,20 

2 

-0,137 

0,427 

0,935 

-0,091 

0,2961 

0,3351' 
0,791 

0,189 

0,164 

0,190 

0,191 

-0,423 

0,207 

0,228 

0,138 

0,072 

0,090 

-0,162 

0,931 

0,931 

0,296 

0,323 

0,160 

18,80 

61,00 

3 

-0,172 

0,1261 

0,072 

-0,028 

0,292 

0,357 

0,361 

0,264 

0,762 

0,163 

0,850 

-0,387 

0,228 

0,226 

0,944 

0,308 

-0,017 

-0,262 

-0,001 

0,250 

0,268 

0,307 

0,768 

17,00 

78,00 

4 

-0 342 

-0:0181 

0,0831 
0,101 

0,1561 
0,428 

0,2711 

0,126 

0,173 

0,127 

0,401 

-0,209 

0,661 

0,367 

-0,121 

0,891 

0,123 

0,599 

0,058 

-0, 141[ 
0,1281 

0,2601 

0,194 1 

11,27 

89,271 
I 

FONTE, Dados da PesqUisa 

As combinagoes lineares das variaveis utilizadas constitufram os novos 

vetores associados aos eixos fatoriais. Assim, com o uso dos fatores ( eixos 
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fatoriais), pode-se interpretar o problema em estudo, de uma forma mais simples, 

comparando-se como numero de variaveis originais (KAGEYAMA e SILVEIRA, 

1997). 

0 primeiro fator (F1) apresenta correlayees elevadas e positivas 

principalmente com as variaveis que se relacionam com o dimensionamento do 

rebanho e da propria atividade de pecuaria de corte, e explicam parte da 

superioridade na eficiencia produtiva, tais como: maior escala produtiva (R+de 100 

ha - estabelecimentos maiores do que 100 ha), indicadores de aptidao e 

especializat;ao para a atividade de corte (ECO, VB e TCG), uso de tecnicas de 

semi-confinamento (%SC), que aceleram o processo de terminat;ao dos animais, 

taxas de produt;ao e abate elevadas (%Est.PEC/UF, RBET e AB) e, finalmente, 

disponibilidade de area total pecuaria (%PEC/UF e TOTAL ha) e de pastagens 

artificiais (%APAITOT). 

Aspectos relacionados com a produt;ao e produtividade dos rebanhos 

bovines, em relagao as diversas situayees produtivas estabelecidas nas Unidades 

da Federat;ao, sao a tonica do fator 1. Este fator explica 42,20% da variancia total 

da analise. 

Ap6s a analise dos fatores calculados no conjunto de variaveis, e possfvel 

determinar diferengas estabelecidas na dinamica de desenvolvimento da atividade 

de pecuaria de corte no Brasil do fim do seculo, possibilitando relacionar os 

principais aspectos (fatores) com os diferentes sistemas de produgao adotados 

entre grupos de Unidades da Federagao. 

Oeste modo, o primeiro aspecto (fator 1) sinaliza para a representagao de 

um modelo de produt;ao que pode ser definido como o SISTEMA DE PECUARIA 

EXTENSIVA, tfpico do Brasil Central Pecuario, em que a tonica principal e a 

presenga da grande escala produtiva A pecuaria praticada no aspecto 1 e 

dependente do processo de vantagem de escala baseado em grandes plantas 

produtivas. 

0 segundo aspecto (fator 2) esta relacionado com as variaveis ligadas a 
ocupagao da mao-de-obra na pecuaria e na atividade mista (OCUPPEC e 

OCUPM), as unidades produtivas de menor dimensao (R 1-100 ha- com menos 
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de 100 hectares) e a maior representatividade em rela~o ao numero de 

estabelecimentos (Est TOTPEC). Este fator explica 18,80% da variancia total da 

analise. 

0 segundo aspecto encontrado (fator 2) representa urn modelo de 

produyao que pode ser definido como o SISTEMA DE PECUARIA FAMILIAR, em 

que estao presentes a baixa escala produtiva e o fator trabalho intensive. 

0 terceiro aspecto (fator 3) esta correlacionado com a tecnologia na 

produ~o de carne bovina, com coeficientes elevados para o rebanho 

especializado de cruzamento industrial com forte aptidao de corte (ECI e %RCI/C), 

com a presenya da categoria de boi gordo (TCBG) e com a terminayao realizada 

em pastagens de inverno (%EPI). Este fator sinaliza para as variaveis que 

representam urn cenario formado por rebanhos de melhor combina~o genetica 

para altos indices de precocidade e rendimento, alem de a explorayao pecuaria 

estabelecer ganhos em uma rela~o de consorcia9ao e aproveitamento de 

residues da agricultura mais desenvolvida. Este fator explica 17,00% da variancia 

total da analise. 

0 terceiro aspecto (fator 3) representa urn modelo de produ~o pecuario 

que pode ser definido como o SISTEMA INTENSIVO DE PASTEJO, mais 

frequentemente localizado na pecuaria do sui do pais. 

0 quarto e ultimo aspecto (fator 4) esta relacionado com a ocupa~o 

espacial da atividade de engorda dentro da pecuaria nacional. Este fator sinaliza 

para as variaveis que representam urn cenario de maior potencial para a atividade 

de engorda, localizado presumivelmente, em Unidades da Federa~o que 

constituem os grandes centros urbanos de consumo. Este aspecto relaciona a 

termina~o dos animais com a utiliza~o da tecnica de confinamento (%C) e/ou, 

ainda, a utiliza~o de maior percentual de pastagens artificiais melhoradas 

(%APNUF), cujo calculo do coeficiente de correla~o foi muito proximo de 0,600. 

Por estarem localizadas mais pr6ximas aos centros urbanos de consumo, 

as unidades produtivas estabelecem uma rela9ao direta com areas de maiores 

pre9os de terras de pastagens no pais (PT Past). lsto e, a atividade de engorda 

esta estabelecida espacialmente em funyao dos pre9os de terras, ou seja, nas 
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areas mais pr6ximas do mercado consumidor e consequentemente nas de 

maiores pre<;os. Este fator explica 11 ,27% da varifmcia total da analise. 

0 quarto aspecto (fator 4) representa um modelo de produ<;ao pecuario que 

pode ser definido como o SISTEMA DE TERMINA<;AO TECNIFICADO, localizado 

junto aos grandes centres consumidores do pais. 

Com os dois eixos formados pela combina<;ao entre os fatores mais 

expressivos (F1 x F2), uma vez que juntos explicam mais de 60% da variancia dos 

dados, obteve-se o grafico plano (bidimensional), em que podem ser lidas as 

proje<;oes dos pontos representadas pelos individuos (Unidades da Federa<;ao), 

visualizados na FIGURA 31. A partir dessa proje<;ao inicial e possivel formar 

diversos grupos atraves da analise de cluster, posteriormente empregada. 

FIGURA 31: Diagrama no plano bidimensional entre o Falor 1 e 2, para os 27 

individuos (Unidades da Federa<;ao) e 23 variaveis relacionadas a 

dados de pecuaria de corte no Brasil no ano de 1996 
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Os pontes representam os indivfduos (Unidades da Federagao) e suas 

posi96es relativas indicam os graus de similaridade. 

A combinagao entre os aspectos (fatores) 1 e 2 sugere a conformagao de 

alguns grupos de Unidades da Federa9ao, com grande similaridade entre estas. 

Na FIGURA 31, destaca-se no eixo que representa o fator 1 (Sistema de 

Pecuaria Extensiva, de grande escala), o conjunto formado pelas seguintes 

Unidades da Federagao: Goias, Malo Grosso e Mato Grosso do Sui. Este sistema 

e caracterizado pela existencia de grandes propriedades, na maioria das vezes, 

exploradas em regime extensive, com rebanhos bovines grandes e normalmente 

com aptidao para corte. No outre extreme, encontra-se um grande numero de 

Estados de menor importfmcia para a pecuaria de corte. 

Ainda na FIGURA 31, no eixo que representa o fator 2 (Sistema de 

Pecuaria Familiar, de baixa escala), o conjunto formado por Minas Gerais e Bahia, 

e o mais tlpico representante com importancia dentro do cenario da pecuaria de 

corte no pafs. Este sistema e caracterizado pela existencia de propriedades de 

pequena extensao de area e pequenos rebanhos, muitas vezes, de explora9ao 

mista (carne e Ieite). 

As considera96es acerca dos resultados finais aparecem mais adiante, 

ap6s a complementagao de informa¢es pelo uso da construgao da "arvore de 

classificagao", proveniente do emprego da tecnica de agrupamento (cluster). 

A analise de agrupamento (cluster) utilizou o metoda de Ward, com calculo 

baseado nas distancias euclideanas para os 27 indivfduos estudados, que 

considera a variancia minima entre pontos intragrupos e a variancia maxima entre 

pontes intergrupos, como condigao para que sejam determinados grupos bem 

diferenciados. Foram utilizados os quatro fatores, inicialmente encontrados na 

analise fatorial em componentes principais, para o calculo dos grupos. 

Ap6s a obtengao dos resultados graficos, que podem ser visualizados na 

FIGURA 32, a analise da "arvore" contendo as observa¢es serviu de base para a 

definigao dos grupos principais a serem retidos. Sendo assim, os cortes para as 

analises foram realizados com o objetivo de se obterem grupos relativamente 

homogeneos, diferenciando-se uns dos outros. 
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Embora uma das principais regras utilizadas para se obter uma boa 

parti~o de grupos seja a de "cortar os ramos mais longos" (VOLLE, 1993), no 

presente estudo, optou-se pela altura de corte que pudesse estabelecer, entre as 

Unidades da Federa~o, diferenc;;as significativas entre os diferentes perfis de 

pecuaria de corte. Pode-se acrescentar, ainda, que quando existem poucos 

grupos, cada grupo tende a possuir muitos indivfduos e vice-versa. 

0 corte foi dado na altura do fndice 2,5 da "Distancia de Liga~o" resultando 

em nove grupos. A op~o por nove grupos esta dentro do objetivo de particularizar 

a analise, de acordo com a percep~o de realidade do autor, e permitir uma 

devida explica9ao das diferenc;;as entre os grupos formados, cuja caracteriza~o 

estara sendo dada a seguir. 

FIGURA 32: Dendrograma obtido pelo metodo de Ward (com calculo baseado na 

distancia euclideana), a partir da analise dos quatro fatores, para os 

27 indivfduos (Unidades da Federa~o) relacionados a dados de 

pecuaria de corte no Brasil no ano de 1996 
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0 primeiro grupo ficou constituldo por uma unica Unidade da Federac;:ao: o 

Rio Grande do Sui (RS). Esta Unidade caracteriza um sistema formado por uma 

pecuaria intensiva, muitas vezes, explorada em conjunto com a atividade agricola, 

atraves do aproveitamento de sabras de culturas ou em forma de pastagens 

cultivadas, para uso durante o inverno. 

0 perfil deste Estado e caracterizado por concentrar uma pecuaria de corte 

muito espedfica, com o uso de tecnologia que explora os recursos naturais de 

solo, forrageiras e clima (inverno chuvoso na maioria do pampa gaucho). A 

constituic;:8o da origem genetica do rebanho mostra a predominancia dos tipos 

taurinos ou originados de "cruzamento industrial". 

Neste sentido, o Estado do Rio Grande do Sui tende a compensar a 

questao de tamanho de rebanho (concentra menos de 8,5% do efetivo nacional) 

com bons Indices de produtividade. Este panorama reflete-se nas taxas de 

utilizac;:8o de tecnicas de terminac;:8o em pastagens de inverno (representando 

quase 92% do efetivo do rebanho do pals que utiliza esta tecnica), que 

normalmente tambem estao relacionadas a aspectos de consorciac;:8o da pecuaria 

com o aproveitamento de restos de culturas anuais, configurando urn sistema de 

produc;:ao bern diferente ao do resto do pals. 

0 grupo 2 tambem ficou constituido apenas por uma unica Unidade da 

Federac;:ao: Sao Paulo (SP). Sao Paulo se destaca como a Unidade da Federac;:ao 

mais significativa com relac;:8o a grande quantidade de centres urbanos de grande 

porte, configurando forte tendencia de consume de carne bovina. Normal mente, a 

pressao demografica nesta Unidade da Federac;:ao resulta em grande elevac;:ao de 

prec;:os da terra que, por sua vez, exige em maior grau a explorac;:ao de pecuaria 

bovina mais intensiva no regime de engorda, quer em pastas de terminac;:ao, quer 

em sistemas de confinamento dos rebanhos. 

A representatividade da pecuaria do Estado de Sao Paulo tende a 

aumentar, significativamente no futuro, atraves da adoc;:8o de tecnologias e 

praticas de aproveitamento de subprodutos agrlcolas para a alimentac;:ao animal. A 

necessidade de se trabalhar com uma pecuaria de maior produtividade neste 

grupo e explicada, em grande parte, pela pressao da variavel prec;:o das terras de 

205 



pastagens (PTPast.), que assume valores por hectare mais de 200% superiores a 
media nacional. Parte desta situagao (de altos pregos da terra) e explicada pela 

concorrencia mais efetiva de areas de agricultura modernizada e, sobretudo, por 

press6es demograficas urbanas. 

0 grupo 3 ficou constitufdo pelas seguintes Unidades da Federagao: Santa 

Catarina (SC), Parana (PR) e Distrito Federal (OF). Trata-se de urn grupo que se 

conforma com caracteristicas bastante homogeneas. A caracterfstica 

predominante do grupo parece ser dada pela dinamica de crescimento dos 

rebanhos, sobretudo as categorias destinadas a terminagao precoce em sistemas 

de confinamento, estabelecendo, no futuro, situagao de grande potencial 

produtivo. 

0 grupo 4, constituido por Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sui (MS) e 

Goias (GO), pode ser caracterizado atraves de sua grande representatividade 

para a pecuaria do pafs, com alta taxa de aptidao para a atividade de corte nos 

rebanhos (mais de 85%) e que concentra cerca de 1/3 do rebanho nacional. Os 

rebanhos sao constituidos prioritariamente por genetica do tronco zebufno, 

predominando os animais considerados "anelorados", que se caracterizam por 

grande rusticidade e adaptagao ao clima tropical do Brasil Central Pecuario, que 

concentra boa parte da exploragao da nossa area de cerrado. 

Este grupo representa a maior parcela do rebanho de cria do pafs. Embora 

ainda conte com grande parte da exploragao dos rebanhos de forma extensiva ou 

semi-intensiva, pode-se considerar que a curta prazo e o grupo que mais se 

desenvolve. Ainda, e o que vern acrescentando tecnicas de manejo visando 

aumentar seus indices de produtividade, sobretudo, as de "cruzamento industrial" 

e as de terminagao em sistema semi-confinado (representando mais de 40% do 

efetivo do rebanho do pafs que utiliza esta tecnica). 

0 grupo 4 tern, obviamente, grande peso na pecuaria de corte do pais e, de 

maneira crescente, deve conquistar fatias de market-share nos pr6ximos anos. Os 

sinais de desenvolvimento sao bastante claros e evidentes. 

0 grupo 5 ficou constituido pelas seguintes Unidades da Federagao: Minas 

Gerais (MG) e Bahia (BA). Este grupo tern grande peso no efetivo do rebanho 
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bovine do pais (quase 20% do total), mas e caracterizado por uma baixa aptidao 

de corte. Prevalece o gado cruzado da atividade leiteira e "anelorado", distribuido 

em grande parte em unidades familiares de explora~;ao. 

0 grupo 6 ficou constituido pelos Estados de Pernambuco (PE) e Ceara 

(CE). Este grupo tem grande importancia na variavel consume, mas dependera do 

abastecimento de outras regioes produtoras, se nao contar com o devido apoio de 

uma politica setorial mais ampla e efetiva do que se tem conseguido com os 

escassos instrumentos utilizados da politica agricola tradicional. 

0 grupo 7 ficou formado pelos Estados do Tocantins (TO), Rondonia (RO) e 

Para (PA). Este grupo tem pequena importancia para o consume agregado, 

em bora apresente taxas de consume per capita alta, principal mente no Estado do 

Para. A dinamica principal do grupo parece ser uma crescente importancia na 

produ\(8o. Acompanha, de perto, o crescimento da pecuaria de alguns Estados do 

grupo 4. Embora as taxas de densidade do rebanho bovine nestas regioes nao 

sejam consideradas altas, superam, muitas vezes, as taxas encontradas para a 

popula\(8o humana. Constituem-se, portanto, Estados que sinalizam para o perfil 

tipico de "exportadores" para o mercado interne de came bovina. Os rebanhos sao 

formados prioritariamente por genetica do tronco zebuino. 

Ja o grupo 8, formado por Rio Grande do Norte (RN), Paraiba (PB), Piaui 

(PI), Maranhao (MA), Roraima (RR) e Amapa (AP), caracteriza-se por formar 

rebanhos de pequena expressao nos aspectos de produ~;ao e produtividade, e que 

parecem ter direta rela~;ao com a pequena dimensao relativa de efetivos de 

rebanho e area de seus Estados. Apresenta, no entanto, uma diferenl(a marcante 

em rela\(8o ao grupo 6, no aspecto de que sua produ\(8o parece mais equilibrada 

com a sua variavel de demanda de carne bovina. Em fun~;ao da questao 

demografica, a rela~;ao de aptidao do rebanho volta-se mais para a explora\(8o 

leiteira nao especializada, refletindo tambem no baixo nivel qualitative do rebanho 

de bovine de corte, que tem caracteristicas pr6prias. Os rebanhos sao constituidos 

prioritariamente por genetica de animais sem defini~;ao, explorados de maneira 

extensiva, predominando os animais considerados "mesti~;os", que se 

caracterizam por grande rusticidade (adaptados a adversidade do meio ambiente 
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em que vivem), mas de pouca produtividade em geral. 

Por fim, o grupo 9 ficou constituido pelas Unidades da Federa<;:ao 

seguintes: Espirito Santo (ES), Alagoas (AL), Rio de Janeiro (RJ), Sergipe (SE), 

Amazonas (AM) e Acre (AC). De comum, o grupo apresenta efetivos dos 

rebanhos ainda pequenos e com pouca expressao no cenario nacional. 

Este grupo caracteriza-se, ainda, pela diferen<;:a entre algumas Unidades da 

Federa<;:ao. No conjunto constituido por Espirito Santo (ES), Alagoas (AL), Rio de 

Janeiro (RJ) e Sergipe (SE), ocorrem taxas de densidade demografica da 

popula<;:ao humana consideradas altas, o que e grande efeito consumidor em 

oposi<;:ao ao pequeno efetivo de rebanho produtor de carne bovina. E necessaria 

que exista um grande fluxo comercial regular para o abastecimento das 

necessidades de consumo. Poderiam ser considerados Estados tipicamente 

"importadores" de carne bovina no mercado interno. 

Por outro lado, Unidades como Amazonas (AM) e Acre (AC) sao 

diferenciadas das primeiras por contarem com taxas de densidade demografica da 

popula<;:i!io humana muito baixas e, consequentemente, muito baixo potencial de 

consumo. Alguns Estados, especialmente o Acre (AC) e Amazonas (AM), 

demonstram potencial de desenvolvimento e devem se destacar no grupo em 

proximo futuro. 

3.2.4. ANALISE DOS DADOS RELATIVOS AO MERCADO E AO POTENCIAL DE 

CONSUMO DA CARNE BOVINA NO PA[S, AGRUPADOS ENTRE AS UNIDADES 

DA FEDERACAO 

A combina<;:ao dos dados de relevancia para a pesquisa, que suportam a 

discussao dos resultados neste item, foi determinada em dados agrupados por 

Unidades da Federa<;:ao, totalizando sempre 27 individuos ou casas, descritos nas 

analises sempre em ordem alfabetica, e por suas respectivas siglas, a saber: Acre 

(AC); Alagoas (AL); Amapa (AP); Amazonas (AM); Bahia (BA); Ceara (CE); Distrito 

Federal (OF); Espirito Santo (ES); Goias (GO); Maranhao (MA); Mato Grosso 

(MT); Malo Grosso do Sui (MS); Minas Gerais (MG); Para (PA); Paraiba (PB); 
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Parana (PR); Pernambuco (PE); Piauf (PI); Rio de Janeiro (RJ); Rio Grande do 

Norte (RN); Rio Grande do Sui (RS); Rondonia (RO); Roraima (RR); Santa 

Catarina (SC); Sao Paulo (SP); Sergipe (SE) e, finalmente, Tocantins (TO). 

Procurou-se retratar os resultados dos fluxes comerciais estabelecidos, as 

tendencies do mercado e do potencial de consume da carne bovina no pais, 

levando-se em conta diferentes indicadores de desenvolvimento regional e de 

renda agregada da populagao nas diversas realidades encontradas. 

Para esta verificac;:ao de diferenc;:as entre os dados que comp6em parte da 

realidade s6cio-econ6mica, especialmente atrelada ao interesse de conhecer o 

mercado de consume da carne bovina nas diversas Unidades da Federagao 

brasileira, continuou-se utilizando o metodo da analise fatorial em componentes 

principais acompanhada da tecnica de agrupamento (cluster). 

As variaveis utilizadas na analise estatfstica deste trabalho foram originadas 

nos bancos de dados a seguir descritos. As fontes utilizadas, nesta analise 

especffica, ficaram definidas a saber: a) Atlas do Mercado Brasileiro, publicado 

pela Gazeta Mercantil (1998) e com fontes reunidas em 1997 de varies bancos de 

dados, tais como, ONU, IBGE, IPEA, Bacen, Ministerio da Fazenda, Ministerio da 

Saude, Ministerio da Educac;:ao e do Desporto, Ministerio da Previdencia Social, 

Secex e Conselho Federal de Medicina- variaveis de V01 a V13- ficando o ano 

de 1996 para a constituigao das variaveis basicas (em numero de treze), e, b) 

ANUALPEC 97 (1997)- variaveis V14 e V15- onde ficou definido o anode 1996 

para a constituic;:ao das variaveis basicas (em numero de duas). Tais variaveis 

passarao a ser descritas a seguir: 

Variaveis a serem analisadas por Unidades da Federa~rao 

V01 = Area total da Unidade da Federac;:ao (AREAUF): em quil6metros quadrados 

V02= Populac;:ao humana da Unidade da Federac;:ao (POPUF): em habitantes 

V03= Populagao da zona rural da Unidade da Federac;:ao (POPRUR): em 

percentual do total 
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V04= Populagao Economicamente Ativa da Unidade da Federagao (PEA): em 

habitantes 

V05= Produto Interne Brute da Unidade da Federagao (PI B): em milhoes de US$ 

V06= Produto Interne Brute per capita da Unidade da Federagao (PIBCAPI): em 

US$ 

V07= Produto Interne Brute relative a atividade rural (%PIBRUR) em rela9ao ao 

total da Unidade da Federagao: em percentual do total 

V08= Exporta96es Totais da Unidade da Federagao (EXP): em milh6es de US$ 

V09= lmporta96es Totais da Unidade da Federagao (IMP): em milh6es de US$ 

V10= indica de Potencial de Consume da Unidade da Federa9ao (%1PC): em 

percentual 

V11 = indica de Potencial de Consume da carne bovina da Unidade da Federa9ao 

(%1PCCB): em percentual 

V12= Relagao entre indice de Potencial de Consume da Carne Bovina I indica de 

Potencial de Consume Total na Unidade da Federagao (RIPCCB/T): em 

valores absolutes 

V13= indica de Desenvolvimento Humane (IDH): em valores absolutes 

V14= Rebanho bovina com efetivo total (RBET): em cabe9as 

V15= Abate de bovines (AB): em cabeyas 

Seguem alguns esclarecimentos sabre as variaveis a serem analisadas 

neste item. As variaveis 05, 06, 08 e 09 foram quantificadas a partir de dados em 

d61ares americanos, por tratar-se de valores relacionados ao mercado externo 

(importa96es e exporta96es) ou a indices-padrao que medem as informa96es de 

desempenho das economies entre paises e Estados, a exemplo do Produto 

Interne Brute, Produto Interne Brute per capita, etc.. Tais valores foram 

"dolarizados" a partir das informa96es fornecidas diretamente pelas fontes citadas 

e convertidas pelos autores do Atlas do Mercado Brasileiro para as condi96es do 

cambia oficial, baseado no d61ar media comercial na data de novembro de 1998. 

A variavel 10, que representa o lndice de Potencial de Consume (IPC) e 

calculado pela somat6ria de todo gasto anual relative ao consume agregado da 
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Unidade da Federagao/valor total do gasto anual do consumo agregado do Brasil, 

transformado a base 100, define, em porcentagem, o poder de compra, baseado 

na comparagao de cada Unidade da Federa<;iio em relagao ao restante do pais. 

Da mesma forma, a variavel 11, que retrata o indice de Potencial de Consumo da 

carne bovina (IPCCB), representa o poder de compra de cada Unidade da 

Federagao em relagao ao pais, no tocante a carne bovina A variavel 12 e um 

calculo que divide o montante do IPCCB em rela<;iio ao IPC de cada Unidade da 

Federagao. 

A variavel 13, o indice de Desenvolvimento Humano (IDH), e medida pela 

Organizagao das Na<;6es Unidas (ONU), desde 1960. Este indice mostra a 

qualidade de vida nos paises-membros, alem de Estados e regi6es, com base em 

renda, em educagao e em expectativa de vida. As notas variam de zero a 1_ Com 

valores ate 0,499 indicam baixo desenvolvimento humano. De 0,500 a 0,799, 

marcam estagio intermediario e de 0,800 em diante representam alto 

desenvolvimento humano_ A presenya desta variavel, no presente trabalho, e 

explicada por acrescentar uma informa<;iio sabre o atual estagio de 

desenvolvimento s6cio-econ6mico encontrado em cada Unidade da Federa<;iio. 

TABELA 25: Resultados iniciais para o calculo de autovalores e percentual das 

variancias total e acumulada, para os cinco primeiros fatores dos 27 

individuos (Unidades da Federagao) e 15 variaveis relacionadas a 

dados de mercado e potencial de consumo da carne bovina no Brasil 

no ano de 1996 

FAT ORES AUTOVALORES % VARIANCIA AUTOVALORES ! % VARIANCIA 

TOTAL ACUMULADOS i ACUMULADA 

1 8,15 54,35 8,15 54,35 

2 2,38 15,85 10,53 70,20 

3 2,13 14,23 12,66 84,43 

4 0,78 4,24 13,44 88,67 

5 0,68 3,19 14,12 91,86 

FONTE: Dados da Pesqu1sa 
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Aplicando-se o metodo da analise fatorial em componentes principais, ao 

calcular, preliminarmente, os resultados dos autovalores e da variancia acumulada 

para todos os fatores envolvidos (na TABELA 25 estao representados apenas os 5 

primeiros), optou-se, a posteriori, pela utilizat;:ao dos tres primeiros fatores na 

analise dos coeficientes de correlat;:ao, uma vez que estes, reunidos, ja explicaram 

84,43% da variancia total dos dados. 

Podem-se visualizar os coeficientes de correlat;:ao entre as variaveis 

selecionadas e os fatores na T ABELA 26. 

TABELA 26: Resultados de coeficientes de correlat;:ao para os tres fatores 

calculados, considerando-se os 27 indivfduos (Unidades da 

Federat;:ao) e 15 variaveis relacionadas a dados de mercado e a 

potencial de consumo da carne bovina no Brasil no ano de 1996 

I 
STAT 

! ANALISE 

FATORIAL 

Variaveis 

AREAUF 

IPOPUF 

IPOPRUR 

)PEA 
PIB 

IPIBCAPI 

o/oPIBRUR 

EXP 

IMP 

o/oiPC 

o/oiPCCB 

RIPCCB/T 

IDH 

REBT 

AB 

Variancia Explicada (%) 

Variancia Acumulada (%) 

I 

I 
I 

FONTE. Oados da PesqUisa 

Coeficientes Fatoriais- Rota~o: Varimax 
I 

Extra~o: Componentes Principais 

(Coeficientes marcados sao maiores que 0,60) 

FA TOR FA TOR FA TOR 

1 

-0,076 

0,9751 
-0,356 

0,978 

0,966 

0,299 

-0,326 

0,925 

0,921 

0,969 

0,981 

0,109 

0,212 

0,305 

0,646 

49,00 

49,00 

212 

2 

0,025 

0,0581 
-0,752 

0,068 

0,211 

0,870 

-0,235 

0,174 

0,186 

0,192 

0,148 

-0,767 

0,903 

0,162 

0,217 

20,20 

69,20 

3 

0,556 

0,0861 
0,072 

0,083 

0,030 

-0,164 

0,747 

0,155 

-0,040 

0,021 

0,005 

-0,329 

0,154' 

0,872 

0,674 

15,23. 

84,43\ 



Os indices que se apresentam marcados, em negrito, estao acima de 0,60 

de correla<;ao e facilitam a visualiza<;ao dos resultados. Foi utilizada nesta analise, 

uma rotac;:ao dos eixos atraves da transforma<;ao ortogonal denominada 

VARIMAX, com os mesmos objetivos da analise do item anterior. 

0 primeiro aspecto (fator 1) apresenta correlac;:Oes elevadas e positivas, 

principalmente com as variaveis que se relacionam com o dimensionamento da 

dinamica econ6mica das Unidades da Federa<;ao (POPUF, PEA e PIB), com os 

fluxos comerciais (EXP e IMP) e o mercado de consume agregado e de carne 

bovina (%I PC, %1PCCB e AB). 

A caracteristica principal deste aspecto e o poder de consume e renda 

agregada estabelecidos nas Unidades da Federa<;ao. Este fator explica 49,00% da 

variancia total da analise. 

0 primeiro aspecto (fator 1) representa o perfil de desenvolvimento 

URBANO/INDUSTRIAL, tipico das Unidades da Federa<;ao com grande dinamica 

econ6mica e potencial de consume. 

0 segundo aspecto (fator 2) apresenta correlac;:Oes elevadas e positivas, 

com a renda agregada da popula<;ao (PIBCAPI) e principalmente com as variaveis 

que se relacionam com o perfil de desenvolvimento HUMANO individual (IDH). 

Relaciona-se, tambem, negativamente com o dimensionamento da popula<;ao 

rural (POPRUR) e a relac;:ao do consume de carne bovina em rela<;ao ao total do 

pais (RIPCCB!T). 

Em outras palavras, este fator opoe Unidades da Federac;:ao onde a renda 

agregada da populac;:ao (PIBCAPI) e indicadores do desenvolvimento humane 

individual (IDH) sao importantes, a Unidades da Federa<;ao onde o 

dimensionamento da populac;:ao rural (POPRUR) e a rela<;ao do consume de carne 

bovina em rela<;ao ao total do pais (RIPCCB!T) sao importantes. 

A caracteristica principal deste aspecto e a analise da individualidade do 

poder de compra (renda individual) e da satisfa<;ao (enquanto nivel de consume) 

do agente consumidor. Este fator explica 20,20% da variancia total da analise. 

0 terceiro aspecto (fator 3) apresenta correlac;:oes elevadas e positivas, 

principalmente com as variaveis que se relacionam com o dimensionamento da 
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produgao agropecuaria, expressas pelo tamanho e taxa de desfrute do rebanho 

bovina (REBT e AB) e com a constituigao do Produto lnterno Bruto Rural das 

Unidades da Federagao (%PIBRUR). 

A caracteristica principal deste fator e estabelecer diferenyas entre os 

diversos graus de vocagao agropecuaria estabelecida entre as Unidades da 

Federagao. Este fator explica 15,23% da variancia total da analise. Desta forma, o 

fator 3 representa o perfil de desenvolvimento AGROINDUSTRIAL, tipico das 

Unidades da Federagao com grande dinamica econ6mica no agroneg6cio. 

Com os dois eixos formados pela combinagao entre os fatores 1 e 2, 

obteve-se o grafico plano (bidimensional), em que podem ser vistas as proje<;6es 

dos pontos representadas pelos individuos (Unidades da Federagao), na FIGURA 

33. 

FIGURA 33: Diagrama no plano bidimensional entre o Fator 1 e o Falor 2, para os 

27 individuos (Unidades da Federac;ao) e 15 variaveis relacionadas a 

dados de mercado e a potencial de consumo da carne bovina no 

Brasil no ano de 1996 
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Os pontos representam os individuos (Unidades da Federagao) e suas 

posic;:6es relativas indicam o grau de similaridade. 

A combinagao entre os fatores 1 e 2 sugere a conformagao de alguns 

con juntos de Unidades da Federagao com grande similaridade entre estas. 

Na FIGURA 33, destacam-se, no eixo que representa o fator 1 

(Desenvolvimento Urbanollndustrial), o conjunto formado pelas Unidades da 

Federac;:ao: Sao Paulo em urn deles, isoladamente, com grande destaque, e os 

Estados do Rio de Janeiro (RJ}, Parana (PR), Minas Gerais (MG}, Bahia (BA) e 

Rio Grande do Sui (RS), num segundo plano. Ainda na FIGURA 33, no eixo que 

representa o fator 2 (Desenvolvimento Humano), o grande destaque ficou para o 

Distrito Federal. 

A analise de Agrupamento (cluster) utilizou o metodo da "Ligagao 

Completa" ou do "Vizinho Mais Longe (MLC}", com calculo baseado nas distancias 

euclideanas para os 27 individuos estudados. Este metodo considera que a 

parecenc;:a entre dois grupos e definida pelos individuos de cada grupo que menos 

se parecem, como condigao para que sejam determinados grupos bern 

diferenciados. Sao reunidas, gradativamente, as classes de individuos que 

apresentam as menores distancias entre si, e assim, sucessivamente para 

determinar o grau de parecenc;:a entre os diferentes grupos formados (BUSSAB et 

al., 1990). 

No caso dos dados analisados neste item, o metoda de "Ligagao Completa" 

foi o que apresentou, graficamente, a melhor representagao dos grupos, com a 

maior definigao das diferenc;:as entre eles. Ap6s a obtengao do resultado grafico, 

que pode ser visualizado na FIGURA 34, a analise da "arvore" contendo as 

observac;:6es serviu de base para a definigao de cinco grupos principais a serem 

retidos. Sendo assim, os cortes para as analises foram realizados com o objetivo 

de se obterem grupos relativamente homogeneos, diferenciando-se uns dos 

outros. 

A exemplo do item anterior, embora uma das principais regras utilizadas 

para se obter uma boa partigao de grupos seja a de "cortar os ramos mais longos" 

(VOLLE, 1993), no presente estudo, optou-se pela altura de corte que pudesse 
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estabelecer, entre as Unidades da Federacao, diferencas significativas entre os 

diferentes perfis do mercado de consumo ligado a carne bovina. 0 corte foi dado 

na altura do indica 2 da "Distancia de Liga98o" resultando em oito grupos. A op98o 

por oito grupos esta dentro do objetivo de particularizar a analise, de acordo com a 

percep98o de realidade do autor, e permitir uma devida explica98o das diferen98s 

entre os grupos formados, cuja caracteriza98o estara sendo dada a seguir. 

FIGURA 34: Dendrograma obtido pelo metodo de "Liga98o Completa" (com 

calculo baseado na distancia euclideana), para os 27 indivlduos 

(Unidades da Federa98o) e 15 variaveis relacionadas a dados de 

mercado e a potencial de consumo para a carne bovina no Brasil no 

anode 1996 

5 

UNIDADES DA FEDERA!;i\o 

FONTE: Dados da Pesquisa 

0 primeiro e mais importante grupo ficou constituldo por Sao Paulo (SP), 

que merecera um comentario especial no tocante ao potencial de consumo da 
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carne bovina. Estima-se que o Estado de Sao Paulo seja responsavel por 57% 

dos abates bovines e 43% da produgao de carnes do Brasil, com o total 

aproximado de 4,80 milh6es de cabe<;as abatidas e produgao de carne de 1,06 

milh6es de toneladas equivalente-carca<;a. Dentre os 15 principais produtos da 

agropecuaria paulista, a carne bovina e o segundo mais importante, respondendo 

por cerca de R$ 831 ,4 mil hoes ou aproximadamente 11,2% do Valor Bruto da 

Produgao Agricola do Estado (PEETZ et al., 1996; TSUNECHIRO, 1996). 

E muito importante destacar que, nas duas ultimas decadas, a produgao de 

carne bovina em Sao Paulo vem passando por um processo de moderniza<;:ao 

continuo, em todos os segmentos da cadeia, embora ainda nao tenha atingido 

padr6es ideais. 0 consume brasileiro de carne bovina esta estimado em 4,3 

milh6es de toneladas (cerca de 26 Kg/hab/ano). No Estado de Sao Paulo, a media 

anual de consume de carne bovina e de 35 Kg/hab/ano. Essa media 

provavelmente e maior nos grandes centres urbanos. 

0 grupo 2 ficou composto pelas seguinte Unidades da Federagao: 

Tocantins (TO) e Para (PA). 0 grupo caracteriza-se por Estados com baixos 

indices de desenvolvimento s6cio-econ6mico e de consume agregado, mas com 

bom potencial de produ<;:ao de carne bovina no futuro. 

0 grupo 3 ficou constitufdo pelas seguintes Unidades da Federagao: Rio 

Grande do Sui (RS), Parana (PR) e Minas Gerais (MG) destacando-se o potencial 

de consume e o forte desenvolvimento s6cio-econ6mico e humano do grupo em 

relagao aos dos demais. 

0 grupo 4 ficou composto pelas seguinte Unidades da Federagao: Mato 

Grosso do Sui (MS), Malo Grosso (MT) e Goias (GO). A caracterfstica 

predominante do grupo parece ser marcada pela grande voca<;:ao do mercado 

produtor de carne bovina em relagao aos demais. 0 grupo possui caracterfsticas 

de mercado, tipicamente pecuarias, com grande vocagao para o agroneg6cio. Fica 

clara, tambem, o posicionamento das Unidades deste grupo como "exportadoras" 

de carne bovina para os demais. Trata-se de grupo com vocagao pecuaria 

diferenciada em relagao aos demais grupos. 

0 grupo 5 ficou constitufdo pelas seguintes Unidades da Federagao: Piauf 
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(PI), Maranhao (MA), Bahia (BA), Sergipe (SE), Rio Grande do Norte (RN), 

Pernambuco (PE), Ceara (CE), Parafba (PB) e Alagoas (AL). A caracterfstica 

predominante do grupo parece ser dada por dinamica de grande heterogeneidade 

de consumo e menor desenvolvimento s6cio-econ6mico e humano do grupo em 

relagao aos demais, com excegao dos grupos 2 e 8. A diferenga entre este grupo 

e o grupo 4 reside no menor grau de importancia das Unidades da Federagao que 

o formam no tocante ao potencial do mercado produtor de carne bovina. 

0 grupo 6 e o grupo 7 ficaram formados, respectivamente, pelos Estados 

do Rio de Janeiro (RJ) e do Distrito Federal (DF). Estes grupos caracterizam-se 

por grande perfil de consumo em relagao a pequena produgao interna. Dependem, 

em grande parte, da importagao de produtos de outras Unidades da Federagao 

para estabelecer o abastecimento necessaria, por seu alto poder de compra. 

Destaque para o Distrito Federal (DF) no tocante a renda per capita em relagao ao 

Estado do Rio de Janeiro (RJ). 

0 grupo 8 ficou constitufdo pelas seguintes Unidades da Federagao: Santa 

Catarina (SC), Espirito Santo (ES), Amapa (AP), Rondonia (RO), Amazonas (AM), 

Roraima (RR) e Acre (AC). A caracteristica predominante do grupo parece ser 

dada por dinamica de grande heterogeneidade de consumo e de desenvolvimento 

s6cio-econ6mico e humano, com baixo grau de importancia das Unidades da 

Federagao que o formam no tocante ao potencial do mercado produtor de carne 

bovina 
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CONSIDERAI;OES FINAlS 

Atualmente, com os sinais de esgotamento do modelo hist6rico de 

crescimento da produgao, baseado somente em constantes acrescimos da 

fronteira agropecuaria e com a competigao de culturas mais intensivas em capital, 

a pecuaria "tradicional" de caracterizagao extensiva sofre questionamentos 

conceituais importantes, devendo adaptar-se a nova situagao que resulta em 

significativas mudangas tecnol6gicas, estruturais e de processes de gestao. 

A interagao ocorrida entre aspectos hist6ricos de conformagao do segmento 

pecuario e a pressao de demanda, intema e extema, condicionam, neste fim de 

seculo, um processo de mudangas que redefine, em alguns casas, e consolida, 

em outros, os modelos produtivos estabelecidos na pecuaria de corte brasileira e 

sao eles que passam a retratar a realidade e as tendencias para as pr6ximas 

decadas. 

Existe, portanto, urn processo de modemizagao produtivo na pecuaria de 

corte do pais, Iento, porem, gradativo e crescente, nas ultimas decadas, que 

determina um certo dinamismo a este segmento, cuja evolugao e considerada 

historicamente como atrasada. 

Atualmente, com o impacto do processo de estabilidade econ6mica, no 

recente perfodo no pais, a atividade da pecuaria de corte viu sua importancia 

reduzida (no sentido de que em grande parte de sua importancia econ6mica, nas 

ultimas decadas, se dava pela estrategia de grande parte dos empresarios 

capitalistas em utiliza-la como atividade especulativa e como reserva de valor), na 

forma de estoque patrimonial de seus principais fatores de produgao: terra e 

rebanhos. 

Desta forma, em passado recente, com a estabilidade da moeda, expurga

se grande parte do efeito especulativo que recaia sabre a propriedade da terra, e 

em paralelo, as atividades que se utilizam com grande necessidade deste fator 

(terra), com reflexos diretos no mercado de terras (caindo os seus pret;:os reais) e 
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restringindo a realizayao de ganhos financeiros nas transa<;:6es comerciais, que 

reduziu tambem as expectativas de neg6cio para a atividade de pecuaria de corte 

no pais. 

E importante salientar que a atividade da pecuaria de corte, como ja foi 

mencionado, constituiu-se historicamente na principal forma de ocupayao de 

grandes extensoes territoriais. 

De um lado, existem fortes evidencias que o processo de modernizayao, 

mencionado ao Iongo da atual investigayao, deflagrou ganhos de produtividade 

que (com reflexos diretos no aumento da produyao, sinalizados pela observayao 

dos diversos indicadores de eficiencia do segmento, e proporcionados por 

mudan<;:as tecnol6gicas recentes), pressionam, a medio e a Iongo prazo, os pre<;:os 

e as margens negociais da atividade para baixo, proporcionando, ora com maior 

grau, ora com menor, um ambiente de crise no setor. 

Neste sentido, a crise gera dificuldades aos produtores menos adaptados 

as regras de mercado, o que exige um enquadramento for<;:ado a uma situa<;:ao de 

vantagens de escala para as atividades produtivas, cujas questoes de aumento de 

produtividade sao necessarias e crescentemente buscadas. 

De outro, toda uma conjuntura internacional globalizada pressiona o 

segmento agroalimentar para a consolidayao de um novo modelo produtivo, que 

seja menos impactante do ponto de vista de danos ao ambiente e que venha 

atrelado a um novo modelo de consumo de alimentos da populayao, o qual passa 

a priorizar aspectos qualitativos. 

Na sequencia destes acontecimentos, novas alternativas no mercado vao 

sendo buscadas, ora segmentando e diversificando produtos ja tradicionais, ora 

criando novos produtos e servi<;:os, buscando, de forma nao totalmente 

coordenada, uma soluyao para a viabiliza<;:ao da questao basica da renda negocial 

do segmento agropecuario. 

As principals mudan<;:as, de natureza intrinseca a atividade da pecuaria de 

corte ou de ordem estrutural macroecon6mica, observadas nos ultimos anos 

quanto ao comportamento do mercado da carne bovina, estarao sendo 

comentadas a seguir. 
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A primeira questao que se poe, de grande importancia nos ultimos anos 

para este segmento, e uma mudanga que envolve a tentativa de coordena~;ao da 

cadeia negocial da carne bovina, atraves de esfor90 participative dos pr6prios 

agentes ligados a esta cadeia. Parece 6bvio que agentes s6cio-econ6micos se 

organizem e tratem de resolver seus pr6prios problemas. 

Ate ha pouco tempo, por incrivel que possa parecer, isso nao era a regra 

para a cadeia de carne bovina no Brasil. 0 segmento sempre manteve uma 

dinamica que era de atua\f8o compartimentalizada, quando nao antag6nica, entre 

os diversos elos que compunham esta cadeia. Os interesses do elo produtor nao 

eram, ou, pelo menos, nao pareciam ser, os mesmos do elo processador, e vice

versa. 

Embora ainda nao se possa apontar uma coordena\f8o satisfat6ria, que 

possa ser comparada ao que ja se experimenta em outros segmentos que se 

organizaram de maneira mais intensa, a exemplo da avicultura industrial, nao se 

pode negar que os esfor~;os neste sentido tern sido multiplicados e ja dao mostras 

de progresso. Assim, as experiencias na forma\f8o das aliangas mercadol6gicas 

em varias Unidades da Federalf8o e exemplificadas ao Iongo do segundo capitulo 

deste trabalho possibilitam uma expectativa de futuro diferente, com ganhos de 

produtividade e eficiencia ao Iongo da cadeia. 

Neste trabalho recente de coordena\f8o, parece mudar significativamente o 

papel do Estado no processo, passando ele a desempenhar uma a\f3o mais de 

apoio a cadeia do que como articulador ou como agente coordenador do esfor~;o 

de organiza~;ao. Este esfor~;o vern mais intensamente dos pr6prios agentes s6cio

econ6micos, organizados em corpora¢es e institui¢es representativas das 

pr6prias demandas. As camaras setoriais e as rodadas de negocia~;oes dao 

mostras deste processo e, embora, muitas vezes, ainda programadas pelo staff 

publico, mantem os agentes privados como foco das tomadas de decis6es. 

0 Estado mantem, ainda, uma fun\f8o estrategica para o segmento, na 

conduc;:ao das negocia~;6es de carater institucional no mercado externo e na 

normatiza\f8o das regras de natureza sanitaria, que configura neste fim de seculo, 
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grande parte da viabilidade dos fluxos possfveis de serem estabelecidos no 

mercado intemo e externo. 

A realidade e que as novas barreiras de mercado passaram a ter a 

configura~o sanitaria, as expensas das tarifarias anteriormente praticadas. Este 

processo estabelece uma reordena~o dos fluxos comerciais a curta prazo, que 

envolve, no ambito interno, mudan<;:as de pre<;:os significativas entre Unidades da 

Federa<;:ao, consideradas importadoras em rela<;:§o a outras exportadoras de carne 

bovina, e vice-versa. Pre<;:os passam a ser definidos nao s6 pela questao de 

equilibria entre oferta e demanda, mas tambem em fun~o da industria 

processadora passar a se abastecer dentro do mercado de natureza estadual, 

quando o vinha fazendo historicamente no ambito nacional. 

Do ponto de vista de mercado externo, as pretensoes do segmento 

alicer<;:am-se significativamente na tentativa de sucesso para qualificar o nosso 

territ6rio, ou parte dele, como livre do "circuito aft6sico" junto a comunidade 

internacional. E de igual interesse, para o Brasil, a certifica~o de qualidade da 

carne bovina produzida e processada, sob o vies das novas regras de origem e 

seguran<;:a alimentar. Neste aspecto, do respeito as questoes de natureza 

ambiental e de seguran<;:a aos direitos do consumidor, deriva a preocupa~o da 

diagnose do processo produtivo correto, cujo processo de rastreabilidade dos 

rebanhos parece assumir, em curta espa<;:o de tempo, papel central e 

indispensavel para acesso aos novas mercados e manuten~o do ja existente 

mercado externo da carne bovina. 

Sob tal panorama, parece que a questao da implanta~o efetiva de uma 

coordena~o da cadeia da came bovina aparece como absolutamente necessaria 

e isso tem levado o segmento a rever velhos paradigmas e os agentes, 

historicamente contenderes, a aproximarem-se de novas f6runs de negocia<;:6es. 

Parece claro, pelo momenta, que nao se convive mais com a ideia de um 

segmento forte, formado par elos da cadeia enfraquecidos. 

A segunda questao, de grande importancia nos ultimos anos para este 

segmento, e o impacto do incremento de tecnologia no comportamento dos pre<;:os 

dos produtos da cadeia da carne bovina. 
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0 antigo ciclo pecuario, que determinava com certa precisao o movimento 

ascendente ou descendente dos pregos do boi, tinha sua origem na divergencia 

entre a disponibilidade efetiva de boi gordo e a demanda final de carne. Assim, 

uma situa<;:ao de escassez levava a uma direta eleva<;:ao do prego do boi gordo, 

que se transmitia em cadeia ate o bezerro, tornando-se entao mais lucrativa a 

reten<;:ao de matrizes, cuja oferta para o abate se reduzia e, como consequencia, 

intensificava-se a alta inicial de pregos. 

0 comportamento cfclico pecuario dos pregos do boi gordo e de animais de 

reposigao, observado nos periodos hist6ricos, passa a ter papel secundario, 

principalmente pela grande instabilidade econ6mica, a partir da decada de 80. A 

decisao de reter ou nao matrizes, que antes determinava o comportamento dos 

pregos do boi gordo, a media e a Iongo prazo, passou a ser guiada muito mais 

pelo grau de atratividade do mercado de ativos financeiros em que se transformou 

o mercado pecuario bovina (incluindo o proprio mercado de reposigao - bois 

magros e garrotes - e o de terras, utilizadas para a pratica pecuaria), que passou a 

infll.ienciar a formagao dos pregos do mercado principal e secundario da carne 

bovina e acabou invertendo a relagao de causa e efeito classica do ciclo pecuario 

tradicional . 

A implementagao tecnol6gica ocorrida nos ultimos anos na fase de cria, 

com a consolidagao do usa de tecnicas, como a de "cruzamento industrial", que 

consiste na explora<;:ao da heterose (au vigor hibrido- em que existe superioridade 

de produgao dos individuos cruzados em relagao a media dos pais), a partir do 

usa de ragas ou linhagens melhoradas, sobretudo atraves de inseminagao 

artificial, aumentou os resultados econ6micos e alterou as margens de 

rentabilidade da atividade de cria. 

Com a instabilidade econ6mica, vivida pelo pais nas ultimas decadas, os 

produtos intermediaries (bezerro desmamado, garrote, boi magro, novilha) 

ganharam importancia estrategica dentro das empresas, com cotagoes e relagoes 

de troca eventualmente valorizadas. 

Este processo incentiva a verticaliza<;:ao e faz que as empresas busquem a 

internalizagao de pelo menos mais uma fase de produgao (cria+recria ou 
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recria+engorda), na tentativa de assegurar margem de neg6cio adicional, para 

compensar seguidas perdas de rentabilidade, verificadas no decrescimo dos 

pre<;os da carne bovina, nas series hist6ricas. 

Durante este processo, demandas crescentes de tecnologia tambem foram 

sendo incorporadas ao sistema produtivo da pecuaria de corte no pais, 

culminando com a mudan<;a da base tecnica de produ<;§o, ainda que ocorresse 

significativa diferencia<;ao intra e inter-regional. 

Foram incorporadas, na atividade, tecnicas de produ<;§o, tais como: a 

implanta<;ao de forrageiras artificiais, o confinamento, a mineraliza<;ao do rebanho, 

o cruzamento industrial, o uso da informatica como ferramenta de gerenciamento 

e, mais recentemente, os programas de melhoramento e avalia<;ao de 

reprodutores. Este tipo de procedimento levou, nos ultimos anos, a urn novo 

estagio de desenvolvimento a atividade pecuaria no pais, consolidando-a como 

uma atividade definitivamente incorporada a condi<;ao capitalista de explora<;ao 

econ6mica. 

A terceira questao, de grande importancia neste segmento, nos ultimos 

anos, e com rela<;§o aos aspectos multifatoriais que conformam a distribui<;ao 

espacial desta atividade em nosso territ6rio. Esta distribui<;ao envolve diferentes 

situa<;Qes: em rela<;ao a pressao demografica e a de demanda por seus produtos; 

a eficiencia produtiva e zootecnica dos rebanhos em fun<;ao dos aspectos de 

ambiencia e diversidade climatica regional e o perfil do sistema tecnico-econ6mico 

que melhor se adapta ao conjunto de variaveis pertinentes as diferentes 

realidades nos Estados brasileiros. Para tanto, os principals indicadores da 

pecuaria bovina foram pesquisados sob a 6tica da analise multivariada de dados. 

Os procedimentos adotados foram capazes de evidenciar certas 

caracteristicas e diferen<;as entre os dados, que auxiliam na busca de elementos 

que comprovam as hip6teses ligadas a acelera<;ao do processo de mudan<;a do 

perfil da pecuaria brasileira, em recente periodo. 

Ficou clara a superioridade de algumas macrorregi6es brasileiras em 

rela<;ao a outras, destacando-se a regiao Centro-Oeste como a responsavel pela 

maior dinamica econ6mica do segmento da carne bovina. Diversos aspectos de 
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natureza multifatorial como, clima, pre9os e extensao de terras, situa9<3o hist6rica 

de forma9i'io da atividade, realidade fundiaria, existemcia de polfticas crediticias e 

tecnol6gicas, estabeleceram a atual conforma9<3o deste segmento. 

A analise multivariada dos dados tambem permitiu a caracteriza9<3o de 

quatro diferentes sistemas produtivos, a saber: 

a) Sistema de Pecuaria Extensiva, de grande escala, formado 

principalmente pelas seguintes Unidades da Federa9i'io: Goias, Malo Grosso e 

Malo Grosso do SuL Este sistema e caracterizado pela existencia de grandes 

propriedades, na maioria das vezes, exploradas em regime extensivo, com 

rebanhos bovinos grandes e normalmente com aptidao para corte; 

b) Sistema de Pecuaria Familiar, de baixa escala, em que o grupo formado 

por Minas Gerais e Bahia e o mais tipico representante com importancia no 

cenario da pecuaria de corte no pais. Este sistema e caracterizado pela existencia 

de propriedades de pequena extensao de area e pequenos rebanhos, muitas 

vezes, de explora9<3o mista (carne e Ieite); 

c) Sistema lntensivo de Pastejo, especializado do Sui, que de maneira 

muito especffica, ficou representado pelo Rio Grande do SuL Este sistema e 
caracterizado por uma pecuaria intensiva, muitas vezes, explorada em conjunto 

com a atividade agricola, atraves do aproveitamento de sobras de culturas ou em 

forma de pastagens cultivadas para uso durante o inverno, alem de ser formado 

por rebanhos especializados de origem taurina e de grande produtividade; 

d) Sistema de Termina9ao Tecnificado, representado, de maneira mais 

forte, pelo Estado de Sao Paulo, seguido por um segundo grupo formado pelos 

Estados do Parana e Distrito FederaL Este sistema esta centrado nas Unidades da 

Federa9<3o mais significativas com rela9ao a proximidade dos grandes centros 

consumidores da carne bovina. Normalmente, a pressao demografica nestas 

Unidades da Federa9<3o resulta em grande eleva9<3o de pre9os da terra e 

possibilita apenas a explora9<3o de pecuaria bovina mais intensiva no regime de 

engorda, quer em pastos de termina9ao, quer em sistemas de confinamento dos 

rebanhos. 
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A pecuaria de corte no pais deu mostras de que atualmente passa por um 

processo de modernizagao e especializagao produtiva, com grande parte do 

desenvolvimento tecnol6gico centrado nos Estados do Centro-Sui, destacando-se 

os Estados que formam o seguinte grupo: Sao Paulo, Mato Grosso do Sui, Malo 

Grosso, Goias, Minas Gerais, Rio Grande do Sui, Parana e Bahia. 

Enfim, os desafios e as metas para o estabelecimento de uma pecuaria 

forte e com atratividade econ6mica passam pelo caminho unico de sua insergao 

numa atividade capitalista dentro da agropecuaria moderna. 

lsso leva a acreditar que, gradativa e irreversivelmente, a pecuaria de corte 

devera estar sujeita aos efeitos de uma atividade com "vantagens de escala", 

passando as unidades produtivas por um processo de reestruturac;:ao tecnol6gica, 

por aumento e concentragao da produgao, com margens negociais gerais com 

tendencia declinante, fazendo que somente aquelas empresas eficientes, 

adequadamente preparadas para sucessivas reduc;:oes de seus custos de 

produgao possam continuar no mercado. 

A analise dos diversos indicadores que buscaram retratar a situagao atual 

da pecuaria de corte no pais permite concluir que esta atividade sofreu desde sua 

genese hist6rica, um processo de diferenciagao que estabelece, neste fim de 

seculo, uma situagao de grandes diferenyas inter-regionais com relagao ao estagio 

de desenvolvimento desta atividade no pais. Trata-se de uma situagao de grande 

heterogeneidade e que foi sendo estabelecida pela interac;:ao multifatorial, atraves 

da associac;:ao de aspectos hist6ricos, sociais, econ6micos e naturais. 
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ANEXO 1 A- PAG. 1/2 

PLANILHA DE DADOS ORIGINAlS -ANALISE DO ITEM 3.2.3. (DADOS AGREGADOS ENTRE AS UNIDADES DA FEDERA(:AO -ANO 1996) 

Variaveis V01 V02 V03 V04 V05 
RBET 

vos vo? voa 
AB R1·100 ha R+100 ha 

V09 
ECI 

V10 V11 
ECO % RCIIC 

V12 
ARC UFs %PEC/UF TOTAL ha Est. %Est. 

AC 

AL 

AP 

AM 
BA 

CE 

DF 

ES 

GO 
MA 
MT 
MS 

MG 

PA 

PB 

PR 

PE 

PI 

RJ 

RN 
RS 

RO 

RR 

sc 
SP 
SE 

TO 

46,46278 3183064,6 

32,99768 2142459,9 

49,65218 700046,97 

38,31169 3322565,8 

57,21802 29842900 

48,23265 8963841,5 

29,46907 244929,5 

31,40861 3488724,5 

79,63635 27472648 

55,10356 12560692 

72,43963 49849663 

89,62348 30942772 

56,55875 40811660 

53,00196 22520229 

47,43663 4109346,6 

34,36331 15946632 

45,97835 5580734,4 

51,03095 9659971,8 

61,61378 2416304,6 

50,18255 3733521,2 

43,61426 21800887 

60,33738 8890440,3 

64,3267 2976816,8 

32,40346 6612845,6 

45,62091 17369204 

59,00342 1702627,8 

81,90261 16765716 

TOTPEC PEC/UF 

4597 19,32487 

15755 13,69238 

765 22,84264 

6882 8,262796 

219714 31,42695 

72729 21,41595 

716 29,11753 

11166 15,23578 

438456 

825722 

81907 

623211 

6681121 

1402141 

124962 

1710183 

64955 

155024 

13602 

310550 

1779074 

440715 

98481 

420221 

218290 

501435 

4923 

332609 

3715354 

1240043 

29199 

686401 

628918 

467027 

54777 

401301 

5014599 

1142431 

56416 

1102347 

7892 

16514 

819 

11218 

400867 

21032 

18744 

83799 

371902 2,077969 84,82083 

362042 4,362366 43,84551 

69118 1,171054 84,38595 

529418 2,074964 84,95004 

4053861 8,998686 60,67636 

613743 3,3133 43,77185 

75778 19,83009 60,64083 

1246410 6,299687 72,88167 

82294 73,61415 17681452 3656813 2442943 14045447 1308427 13540245 8,811744 76,57881 

42965 11,66922 4373341 614506 1214705 2687904 

45509 57,77967 13362357 2006382 1272297 13165838 

32565 65,89037 20297862 3749499 737834 19016522 

203122 40,8962 18735584 3493404 6874299 13170317 

35635 17,26468 8742373 1052670 1151895 4928536 

30576 20,86544 

87376 23,62312 

60690 23,46596 

986812 

8133646 

1285994 

200171 671402 656424 

1945532 4022320 5878565 

530025 1183660 747012 

44000 21 '14256 1713353 265137 738793 965596 

698122 

154730 

787413 1026330 

406585 547762 

109334 3630952 2,923146 83,02467 

1483222 11088584 11,798 82,98374 

3105573 15088068 17,06955 74,33329 

1592525 11901536 11,80167 63,5237 

428376 7269646 5,564754 83,15415 

19736 

1577927 

38580 

597885 3,195487 60,58753 

4932509 24,23689 60,64327 

411611 8,569715 32,00723 

25700 1390395 1,81485 81,15053 

132111 1176581 10,09489 64,12301 

20107 467768 4,121343 58,16006 

21263 39,61066 1834881 

23333 25,53515 804277 

91920 21,37883 12163001 2678189 4554264 

390247 1273793 

8667033 4038116 5759595 41,21489 47,3534 

2796355 4,484852 83,05972 

340100 1,213267 81,42227 

1260022 24,99159 43,51954 

7063383 24,40845 61,93882 

26475 34,40278 

2349 31 ,42055 

3366680 

417699 63791 38778 

46791 23,01042 2895302 858077 2146431 

88659 40,66628 11403807 5070531 3964228 

25047 25,10373 866653 167143 477396 

2663498 131301 

361161 4177 

950920 

8342562 

463600 

419819 

2280761 

19066 513488 3,5801 59,24955 

27538 61,3141 5157902 646051 479697 4738445 154736 4535855 3,298859 87,93992 
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ANEXO 1 A- PAG. 2/2 

PLANILHA DE DADOS ORIGINAlS ·ANALISE DO ITEM 3.2.3. (DADOS AGREGADOS ENTRE AS UNIDADES DA FEDERACAO - ANO 1996) 

Variaveis 

UFs 

AC 

AL 

AP 

AM 

BA 

CE 

OF 

ES 

GO 

MA 

MT 

MS 

MG 

PA 

PB 

PR 

PE 

PI 

RJ 

RN 

RS 

RO 

RR 

sc 
SP 

SE 

TO 

V13 

%C 

0,348432 

V14 

%SC 

0,507614 

0,348432 0,507614 

0,348432 0,253807 

0,696864 0,507614 

3,484321 4,568528 

0,696864 1,015228 

0,696864 1,015228 

1,045296 1,522843 

10,10453 

0,348432 

7,317073 

9,756098 

10,80139 

0,696864 

0,348432 

9,059233 

0,696864 

0,348432 

1,74216 

0,174216 

4,181185 

0,696864 

0,174216 

2,439024 

30,31359 

0,348432 

2,787456 

15,22843 

0,507614 

13,19797 

12,18274 

11,67513 

0,507614 

0,507614 

7,614213 

0,253807 

0,253807 

2,030457 

0,507614 

5,583756 

0,507614 

0,253807 

3,045685 

12,18274 

0,507614 

3,553299 

V15 

%EPI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3,053435 

6,10687 

2,290076 

0 

0 

15,26718 

0 

0 

0 

0 

61,0687 

0 

0 

9,160305 

3,053435 

0 

0 

V16 V17 

PTPast. %APA/TOT 

300 0,310272 

V18 

%APA/UF 

92,1431 

580 0,192514 51,54685 

100 0,015814 9,789835 

320 0,122217 42,04622 

400 3,553321 46,132 

750 0,083025 7,058109 

1600 0,025324 69,29426 

900 0,438761 64,78974 

600 

160 

380 

650 

600 

190 

180 

1600 

500 

110 

920 

190 

650 

300 

150 

1000 

1800 

750 

260 

9,221026 

1,623144 

9,477602 

10,82186 

6,165427 

3,39347 

0,078744 

2,514643 

0,350213 

0,215309 

0,362186 

0,040452 

0,433505 

1,448819 

0,151777 

0,173003 

3,781986 

0,282409 

3,410852 

74,55501 

57,74547 

70,08864 

71,24832 

48,90494 

77,05744 

10,16993 

83,20957 

35,20555 

20,50274 

42,94397 

7,161468 

7,817426 

87,8132 

18,0317 

20,25599 

80,08499 

47,41799 

49,5371 

V19 

OCUPPEC 

18238 

58854 

3677 

30858 

756515 

261344 

4470 

43614 

315941 

187297 

173684 

131051 

741318 

175900 

104760 

272752 

218017 

148061 

69900 

88082 

266298 

103914 

9979 

158989 

284675 

79128 

122529 

V20 

OCUPM 

16279 

53013 

321 

7762 

402278 

302049 

1376 

34502 

60461 

197168 

41774 

17837 

409104 

95465 

110360 

211762 

182336 

190791 

18924 

66822 

338048 

62599 

8429 

158334 

90016 

42920 

35560 

V21 

VB 

247203 

480083 

44230 

337318 

3938404 

817935 

70780 

984321 

10261351 

2420380 

8034688 

12010988 

11208541 

5333051 

572982 

4295347 

746695 

1013299 

956922 

467119 

6826833 

1930109 

228774 

1519645 

6057541 

502073 

2930774 

V22 

TCG 

34632 

58580 

6178 

51592 

510402 

101437 

9530 

128010 

1387954 

334933 

861744 

1266427 

1260864 

464975 

71004 

775051 

101616 

110649 

188674 

57781 

864943 

256296 

33706 

242020 

1015702 

61629 

374119 

V23 

TCBG 

6145 

20796 

2447 

21332 

114500 

24633 

1965 

24241 

101435 

97680 

186650 

252633 

90238 

68523 

25795 

160330 

16908 

15662 

33194 

20004 

385918 

31317 

13870 

169828 

295226 

22416 

130368 
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ANEXO 1 8- PAG. 1/1 

PLANILHA DE DADOS ORIGINAlS- ANALISE DO ITEM 3.2.4. (DADOS RELATIVOS AO MERCADO E CONSUMO DA CARNE BOVINA- ANO 1996) 

VariiiVeis 
UFs 
AC 

AL 

AP 

AM 

BA 

CE 

OF 

ES 

GO 

MA 

MT 

MS 

MG 

PA 

PB 

PR 

PE 

PI 

RJ 
RN 

RS 

RO 

RR 
sc 
SP 

SE 

TO 

V01 
AREAUF 

V02 V03 
POPUF POPRUR 

1,79 

0,33 

500185 34,80 

2663339 36,89 

1,68 401916 

18,47 2460000 

6,64 12709744 

1,72 

0,07 

0,54 

6920292 

1877015 

2583098 

3, 99 4639785 

3,91 5295452 

10,61 2287846 

4,19 1964603 

6,88 16904677 

12,88 

26,08 

37,59 

30,79 

7,12 

22,36 

14,22 

48,08 

24,16 

16,78 

21,58 

46,49 

31,57 

22,12 

25,98 

41,74 

4,47 

27,94 

21,13 

38,07 

29,48 

V04 V05 V06 V07 V08 V09 V1 0 
PEA PIB PIBCAPI PIBRUR EXP IMP IPC 

129699 2,2 4,530 18,36 0,001 0,026 0,201 

981650 5,2 1,970 15,10 0,340 0,133 0,949 

111859 1,6 4,240 

654027 10,8 4,510 

5425351 36,5 2,900 

2977108 14,4 2,110 

776782 21,5 11,720 

1346044 13,8 4,930 

3,00 0,064 0,042 0,169 

3,44 0,193 2,900 1,166 

16,93 1,860 1,590 4,773 

12,28 0,353 0,628 2,400 

0,52 0,030 0,270 2,227 

11,69 2,540 3,960 1,451 

2061336 18,7 4,130 39,32 0,475 0,240 2,600 

2561560 8,9 1,700 31,38 0,744 0,430 1,346 

1127527 8,8 3,950 44,97 0,927 0,038 1,203 

959417 9,8 5,060 56,88 0,387 0,137 1,231 

7841383 78,7 4,710 15,67 7,220 2,270 8,507 

1209714 18,7 3,370 20,87 2,260 0,165 2,239 

1457834 6,4 1,920 

4370312 46,2 5,120 

3202921 18,8 2,540 

1258462 4,2 1,580 

15,62 0,089 0,165 1,101 

13,53 4,850 2,820 5,621 

8,28 0,372 0,879 3,452 

30,37 0,061 0,048 0,752 

V11 
IPCCB 

0,14113 

1,47002 

0,11837 

0,81538 

5,53611 

2,95400 

1,48000 

2,07096 

2,19733 

2,09184 

1,02512 

1,04003 

9,65000 

1,82873 

1,70644 

5,23830 

3,59400 

1,16672 

5895629 91,7 6,830 1,35 1,730 5,050 11,626 11,94458 

1075554 8,3 3,220 9,44 0,093 0,131 1,026 1,57775 

5077830 56,4 5,840 9,72 6,270 2,680 7,083 6,61758 

351593 6,3 5,090 29,98 0,037 0,015 0,580 0,40597 

87750 1,2 4,920 25,88 0,002 0,006 0,130 0,09121 

14,66 5650681 

0,66 3331673 

2,33 9142215 

1 '16 7466773 

2,95 2695876 

0,52 13555657 

0,62 2594340 

3,30 9762110 

2,79 1255522 

2,63 245499 

1 '12 4958339 

2,92 34752225 

26,87 2464122 25,2 5,150 

6,90 15714643 284,5 8,320 

10,57 2,630 3,320 3,059 3,23400 

4,82 15,700 25,700 34,065 30,70200 

0,26 1657164 29,78 732051 6,6 4,040 11,54 0,039 0,103 0,658 1,02355 

3,26 1080753 29,34 472620 1,3 1,240 59,00 0,010 0,023 0,385 0,32684 

V12 V13 
RIPCCB/T IDH 

0,702 0,754 

1,549 0,538 

0,700 0,786 

0,699 0,775 

1 '160 0,655 

1,231 0,590 

0,665 0,869 

1,427 0,836 

V14 V15 
REBT AB 

438456 64955 

825722 155024 

81907 13602 

623211 310550 

6681121 1779074 

1402141 440715 

124962 98481 

1710183 420221 

0,845 0,786 17681452 3656813 

1,554 0,547 4373341 614506 

0,852 0, 767 13362357 2006382 

0,845 0,848 20297862 37 49499 

1,134 0,823 18735584 3493404 

0,817 0,703 8742373 1052670 

1,550 0,557 986812 200171 

0,932 0,847 8133646 1945532 

1,041 0,615 

1,551 0,534 

1285994 530025 

1713353 265137 

1,027 0,844 1834881 698122 

1,538 0,668 804277 154730 

0,934 0,869 12163001 2678189 

0,700 0,820 3366680 390247 

0,702 0,818 417699 63791 

1 ,057 0,836 2895302 858077 

0,901 0,868 11403807 5070531 

1,556 0,658 866653 167143 

0,849 0,587 5157902 646051 
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ANEXO 2-A: Planilhas de calculo para o indice de Gini para o fator terra (area em hectares) para as cinco macro regioes do pais 

(ano 1996) 

Calculo do indice de Gini para a regiiio Centro-Oeste 

c-=· 
Classes de area em hectares Tamanho Numerode Area total em FreqUElncia por FreqOE\ncia FreqUElncia Tndicede 

Medio Estabeleci- hectares cia sse acumulada por acumulada entre Gini 

mentos cia sse classes 

Menos de 1 ha 0,38 2206 828 0,00000155 0,00000155 0,00000155 

1 a menos de 2 ha 0,76 3016 2303 0,00000316 0,00000471 0,00000626 

2 a menos de 5 ha 2,52 13293 33496 0,00001042 0,00001513 0,00001983 

5 a menos de 10 ha 5,97 13912 83042 0,00002468 0,00003981 0,00005493 

10 a menos de 20 ha 11,61 22563 262003 0,00004801 0,00008782 0,00012762 

20 a menos de 50 ha 28,00 49981 1399465 0,00011577 0,00020358 . 0,00029140 

50 a menos de 1 00 ha 62,22 38427 2390887 0,00025725 0,00046083 0,00066441 

1 00 a menos de 200 ha 119,44 31524 3765225 0,00049383 0,00095466 0,00141549 

200 a menos de 500 ha 249,17 31193 7772467 0,00103022 0,00198488 0,00293953 

500 a me nos de 1. 000 ha 497,81 15724 7827575 0,00205822 0,00404309 0,00602797 

1.000 a menos de 2.000 ha 938,89 10338 9706215 0,00388187 0,00792496 0,01196805 

2.000 a menos de 5.000 ha 1920,93 6788 13039268 0,00794216 0,01586711 0,02379207 

5.000 a menos de 10.000 ha 4537,36 2002 9083791 0,01875988 0,03462700 0,05049411 

10.000 a menos de 100.000 ha 14114,06 1231 17374407 0,05835512 0,09298212 0,12760911 

100.000 ha e mais 219375,85 22 4826269 0,90701788 1,00000000 1,09298212 

n=15 Z=1 ,31839446 0,912107031 

OBS: G=1-(1/n*Z) 
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ANEXO 2-B: Planilhas de calculo para o indice de Gini para o fator terra (area em hectares) para as cinco macro regioes do pais 

(ano 1996) 

Calculo do indice de Gini para a regilio Nordeste 

Classes de area em hectares Tamanho Numero de Area total em Freqoencia por Freqoencia FreqOencia lndice de 

Medic Estabeleci- hectares classe acumulada por acumulada Gini 

mentes classe entre classes 

Menos de 1 ha 0,57 438703 249484,77 0,00000340 0,00000340 0,00000340 

1 a menos de 2 ha 1,36 382837 520909,88 0,00000814 0,00001154 0,00001494 

2 a menos de 5 ha 3,05 482451 1473253,82 0,00001826 0,00002980 0,00004133 

5 a menos de 10 ha 6,82 266520 1816981,55 0,00004077 0,00007056 0,00010036 

10 a menos de 20 ha 13,53 223247 3019744,45 0,00008089 0,00015145 0,00022202 

20 a menos de 50 ha 30,82 257440 7933513,92 0,00018428 0,00033573 0,00048718 

50 a menos de 1 00 ha 67,34 123574 8322024,63 0,00040271 0,00073844 0,00107417 

1 00 a menos de 200 ha 133,75 67596 9041153,12 0,00079982 0,00153826 0,00227669 

200 a menos de 500 ha 298,58 43996 13136460,77 0,00178547 0,00332373 0,00486198 

500 a me nos de 1. 000 ha 672,86 13814 9294835,90 0,00402356 0,00734729 0,01067102 

1, 000 a menos de 2. 000 ha 1325,73 5690 7543378,87 0,00792760 0,01527489 0,02262218 

2.000 a menos de 5.000 ha 2847,51 2408 6856815,65 0,01702763 0,03230252 0,04757741 

5.000 a menos de 10.000 ha 6436,09 516 3321021,95 0,03848666 0,07078917 0,10309169 

10.000 a menos de 100.000 ha 18468,09 290 5355747,47 0,11043589 0,18122506 0,25201423 

100.000 ha e mais 136923,00 3 410769,00 0,81877494 1,00000000 1 '18122506 

• 

n=15 Z=1 ,62628366 0,89158109 
- ---

OBS: G=1-(1/n'Z) 
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ANEXO 2-C: Planilhas de ciilculo para o indice de Gini para o fator terra (area em hectares) para as cinco macro regioes do pais 

(ano 1996) 

Ciilculo do indice de Gini para a regiiio Norte 

Classes de area em hectares Tamanho Numero de Area total em FreqOencia por FreqOencia FreqOencia lndice de Gini 

Medio Estabeleci- hectares classe acumulada por acumulada 

mentos classe entre classes 

Menos de 1 ha 0,44 19777 8710,09 0,00000163 0,00000163 0,00000163 

1 a menos de 2 ha 1,32 21409 28194,26 0,00000488 0,00000652 0,00000815 

2 a menos de 5 ha 3,20 52980 169274,98 0,00001185 0,00001836 0,00002488 

5 a menos de 10 ha 6,87 40637 279138,76 0,00002547 0,00004383 0,00006219 

1 0 a menos de 20 ha 13,43 47395 636455,22 0,00004979 0,00009362 0,00013745 

20 a menos de 50 ha 32,01 94510 3025721,81 0,00011870 0,00021232 0,00030593 

50 a menos de 1 00 ha 67,01 75192 5038401,55 0,00024844 0,00046075 0,00067307 

100 a menos de 200 ha 120,33 52061 6264280,98 0,00044612 0,00090687 0,00136762 

200 a menos de 500 ha 298,71 23477 7012699,33 0,00110748 0,00201435 0,00292122 

500 a menos de 1. 000 ha 688,48 8109 5582867,20 0,00255260 0,00456695 0,00658129 

1.000 a menos de 2.000 ha 1393,17 4224 5884762,96 0,00516532 0,00973227 0,01429922 

2.000 a menos de 5.000 ha 2990,50 2687 8035482,04 0,01108758 0,02081985 0,03055212 

5.000 a menos de 10.000 ha 6790,51 684 4644711 '14 0,02517648 0,04599633 0,06681618 

10.000 a menos de 100.000 ha 21964,94 417 9159377,91 0,08143711 0,12743344 0,17342976 

100.000 ha e mais 235345,64 11 2588802,00 0,87256656 1,00000000 1,12743344 

n=15 Z=1,42461414 0,90502572 

OBS: G=1-(1/n*Z) 

ll 
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ANEXO 2-D: Planilhas de ciilculo para o indice de Gini para o fator terra (area em hectares) para as cinco macro regioes do pais 
(ano 1996) 

Ciilculo do indice de Gini para a regilio Sudeste 

Classes de area em hectares Tamanho Ntlmero de Area total em FreqOElncia por FreqUElncia FreqUElncia lndice de Gini 

Medio Estabeleci- hectares classe acumulada por acumulada entre 

mentos classe classes 

Menos de 1 ha 0,42 30993 12895,56 0,00001328 0,00001328 0,00001328 

1 a menos de 2 ha 1,30 33357 43420,30 0,00004154 0,00005482 0,00006810 

2 a menos de 5 ha 3,42 109359 374226,04 0,00010920 0,00016402 0,00021884 

5 a menos de 10 ha 7,48 113163 846160,27 0,00023862 0,00040264 0,00056666 

10 a menos de 20 ha 14,57 144157 2100527,29 0,00046500 0,00086764 0,00127028 

20 a menos de 50 ha 32,22 186474 6008023,45 0,00102819 0,00189582 0,00276346 

50 a menos de 100 ha 70,76 98281 6954407,63 0,00225813 0,00415395 0,00604978 

1 00 a menos de 200 ha 139,94 62717 8776849,64 0,00446593 0,00861988 0,01277383 

200 a menos de 500 ha 305,26 42909 13098487,52 0,00974161 0,01836149 0,02698137 

500 a menos de 1 . 000 ha 685,39 12454 8535861,81 0,02187241 0,04023390 0,05859539 

1.000 a menos de 2.000 ha 1355,21 4637 6284113,95 0,04324790 0,08348180 0,12371570 

2.000 a menos de 5.000 ha 2897,80 1857 5381212,25 0,09247542 0,17595721 0,25943901 

5.000 a menos de 10.000 ha 6723,78 349 2346597,84 0,21457114 0,39052836 0,56648557 

10.000 a menos de 100.000 ha 19098,33 174 3323109,72 0,60947164 1,00000000 1,39052836 

100.000 ha e mais 

n=14 2=2,44946961 0,82503788 
------~ 

OBS: G=1-(1/n*Z) 

~ 
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ANEXO 2-E: Planilhas de calculo para o indice de Gini para o fator terra (area em hectares) para as cinco macro regioes do pais 

(ano 1996) 

Calculo do lndice de Gini para a regiao Sui 

Classes de area em hectares Tamanho Numero de Area total em FreqO~ncia FreqO~ncia FreqO~ncia lndice de Gini 

Medic Estabeleci- hectares por classe acumulada por acumulada entre 

mentes classe classes 

Menos de 1 ha 0,43 20353 8815,65 0,00000230 0,00000230 0,00000230 

1 a menos de 2 ha 1,33 30679 40759,49 0,00000706 0,00000936 0,00001166 

2 a menos de 5 ha 3,46 138641 479642,43 0,00001838 0,00002773 0,00003709 

5 a menos de 10 ha 7,29 188088 1370976,91 0,00003872 0,00006645 0,00009418 

10 a menos de 20 ha 14,04 264055 3708117,30 0,00007459 0,00014104 0,00020749 

20 a menos de 50 ha 30,10 226290 6810792,85 0,00015987 0,00030091 0,00044195 

50 a menos de 1 00 ha 68,51 64901 4446337,18 0,00036390 0,00066481 0,00096572 

100 a menos de 200 ha 138,14 32416 4477800,94 0,00073373 0,00139854 0,00206335 

200 a menos de 500 ha 306,84 23668 7262270,79 0,00162982 0,00302836 0,00442690 

500 a me nos de 1. 000 ha 686,25 8306 5700006,81 0,00364513 0,00667349 0,00970185 

1.000 a menos de 2.000 ha 1363,49 3615 4929027,47 0,00724240 0,01391590 0,02058939 

2.000 a menos de 5.000 ha 2842,43 1242 3530297,56 0,01509800 0,02901390 0,04292979 

5.000 a menos de 10.000 ha 6621,70 137 907172,83 0,03517218 0,06418607 0,09319997 

10.000 a menos de 100.000 ha 15063,67 35 527228,49 0,08001301 0,14419908 0,20838515 

100.000 ha e mais 161117,60 1 161117,60 0,85580092 1,00000000 1,14419908 

n=15 Z=1 ,52725588 0,89091029 

OBS: G=1-(1/n*Z) 

il 
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ANEXO 3-A 

MINISTERIO DA AGRICUL TURA E DO ABASTECIMENTO 
SECRETARIA DE DEFESAAGROPECUARIA 

PORT ARIA N°183 DE 09 DE OUTUBRO DE 1998 

0 SECRETARIO DE DEFESA AGROPECUARIA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO no uso das atribuic;;6es que lhe confere o Artigo 83, item IV, do 
Regulamento lntemo da Secretaria, aprovado pela Portaria Ministerial n. 319, de 06 de maio de 
1966, e tendo em vista o disposto no Decreta 30.691 de 29 de marc;:o de 1952, alterado pelo 
Decreta 1812, de 08 de fevereiro de 1996, e; 
Considerando a importancia crescente da participayao dos produtos de origem animal 
importados no mercado nacional de alimentos; 
Considerando que a qualidade de um produto de origem animal esta em func;:iio direta da 
materia-prima utilizada na sua fabricayao, das condic;:6es higienico-sanitiirias e tecnol6gicas do 
ambiente compreendido pelas dependencias e equipamentos existentes no estabelecimento 
produtor, bern como da aplicayao de boas pniticas de fabricayao e dos metodos e 
desenvolvimento dos trabalhos de controle sanitaria; 
Considerando as condic;:6es estabelecidas para o comercio intemacional, particularmente 
quanta a aprovayao de paises e seus sistemas de inspeyao sanitaria, a habilitayao de 
estabelecimentos, a reinspeyao , controle e transite de produtos, entre as quais se destacam 
as contidas nos Titulos XIII e XIV do REGULAMENTO DA INSPECAO INDUSTRIAL E 
SANITARIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL- RIISPOA, aprovado pelo Decreta n. 
30.691, de 26 de margo de 1952, e alterado pelo Decreta n. 1.812 de 8 de fevereiro de 1996; 
Considerando a necessidade de compatibilizar os procedimentos decorrentes do Sistema 
lntegrado de Comercio Exterior - SISCOMEX com as atribuic;:6es legais e regimentais do 
Departamento de lnspeyao de Produtos de Origem Animal - DIPOA/SDA/MA, referentes a 
liberayao, reinspeyao e controles de transite , distribuiyao e acompanhamento de produtos 
importados, resolve: 
Art.1°. Aprovar a lnstruyao anexa, que dispiie sobre o reconhecimento de sistemas de 
inspeyao sanitaria e habilitayao de estabelecimentos estrangeiros, licenc;:as de importac;:iies, 
reinspeyao, controles e triinsito de produtos de origem animal importados. 
Art.2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicayao, revogando as disposic;:iies 
contrarias, em especial a Portaria N° 91, de 17 de julho de 1996. 

ENIO ANTONIO MARQUES PEREIRA 
ANEXO 

INSTRUCAO DISPONDO SOBRE 0 RECONHECIMENTO DE SISTEMAS DE INSPECAO 
SANITARIA E HABILITACAO DE ESTABELECIMENTOS ESTRANGEIROS, LICENCAS DE 
IMPORTACOES, REINSPECAO, CONTROLES E TRANSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL IMPORT ADOS. 
1. Os paises ou parte de seu territ6rio onde niio grassem doenc;:as consideradas perigosas a 
seguranc;:a sanitaria animal nacional, de acordo com o que determina a legislayao brasileira 
especifica, e que desejam exportar produtos de origem animal para o Brasil, estiio sujeitos ao 
previa reconhecimento da equivalencia de seus sistemas de inspeyao sanitaria, ao 
credenciamento dos estabelecimentos interessados e aprovayao de produtos e seus r6tulos, 
feitos pelo DEPARTAMENTO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL-DIPOA, 
da SECRET ARIA DE DEFESA AGROPECUARIA - SDA/MAA; 
2. Para o reconhecimento da equivalencia mencionada no item 1 acima, as autoridades 
competentes deveriio responder os questionarios tecnicos fomecidos pelo DIPOA, relativos as 
competencias, atribuic;:6es , atividades e metodologias da inspeyao veterinaria , bern como as 
legislac;i'ies e regulamentos sanitarios correspondentes. Ap6s avaliados e considerados 
equivalentes aos brasileiros, o DIPOA enviara missiio veterinaria para verificayao ""in locu" do 
sistema de inspeyao e proceder visita aos estabelecimentos interessados, para o necessaria 
credenciamento. 
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3. A criterio do DIPOA e/ou da SDA. as visitas das missoes veteriniirias brasileiras poderiio ser 
custeadas pelo pais pretendente a exportar produtos de origem animal para o Brasil. 
4. Os estabelecimentos interessados a exportar produtos de origem animal para o Brasil 
deveriio atender aos requisitos previstos na legisla9iio e regulamentos brasileiros especificos, 
relativos as condi9oes das instalay(ies fisicas, equipamentos, fluxograma operacional, 
processos tecnol6gicos, aplicayiio de boas praticas de fabrica9iio e, ainda, a adoyiio de 
metodologias de garantia de inocuidade dos alimentos recomendadas pelo CODEX 
ALIMENTARIUS. 
5. Ap6s os procedimentos especificados nos itens anteriores, e a avalia9iio concluir pela 
equivalencia com os requisitos brasileiros, o DIPOA emitira e publicara declarayiio de 
reconhecimento do pais como apto a exportar produtos de origem animal para o Brasil, assim 
como dara divulgayiio da lista de estabelecimentos credenciados e dos produtos autorizados. 
6. 0 DIPOA poderii detenninar visttas de auditoria peri6dicas aos paises reconhecidos e em 
seus estabelecimentos credenciados, com vistas a assegurar a manuten9iio das condi9oes 
aprovadas, podendo manter ou suspender, a qualquer tempo, essa aprovayiio, caso haja 
comprometimento do sistema de inspeyiio ou por queda de padriio higienico-sanitario dos 
mesmos. 
7. A IMPORTA<;:AO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL FAR-SE-A OBEDECENDO AS 
SEGUINTES CONDI<;:OES: 
7.1. Procederem de paises oficialmente reconhecidos pelo Ministerio da Agricultura e do 
Abastecimento do Brasil, atraves do Departamento de lnspeyiio de Produtos de Origem Animal 
- DIPOA, e de estabelecimentos credenciados, constantes das listas de exporta9iio 
oficialmente divulgadas, assim como seus respectivos produtos; 
7.2. Vierem acompanhados de certificados sanitarios cujos modelos tenham sido previamente 
aprovados pelo DIPOA . e expedidos por autoridades competentes do pais de origem. 
7 .3. Estarem identificados por meio de r6tulos previamente registrados ou aprovados pel a 
DIPOA, inclusive o modelo de carimbO de inspeyiio, confonne o disposto em legislayiio 
especifica e nonnas complementares. 
8. OS PROCEDIMENTOS DE UBERA<;:AO DE IMPORTA<;:OES DE PRODUTOS DE 
ORIGEM ANIMAL OBEDECERAO OS SEGUINTES CRITERIOS: 
8.1. Alem dos requisitos relativos ao Sistema lntegrado de Comercio Exterior- SISCOMEX, a 
solicttayiio da Licenya de lmportayiio devera ser inicialmente requerida atraves da 
representayiio do Serviyo de lnspeyiio Federal do Departamento de lnspeyiio de Produtos de 
Origem Animal no Estado de origem do importador, constando os seguintes dados: 
DADOS DO IMPORTADOR, PORTO DE ENTRADA E DESTINO 
8.1.1 . Raziio Social ou Nome , CGC ou CPF e endereyo comprovado, para o necessario 
cadastramento no 6rgiio especificado no item 8.1 acima; 
8.1.2. Raziio Social, endereyo, numero de Registro no DIPOA (SIF) classificayiio do 
estabelecimento de recebimento, annazenamento ou fracionamento/processamento dos 
produtos ou materias-primas a serem importadas; 
8.1.3. Comprovayiio da aprovayiio do estabelecimento para annazenar ou processar as 
produtos au materias-primas requeridas; 
8.1.4. Porto de entrada no Brasil ; 
DADOS DO EXPORTADORIFABRICANTE E DOS PRODUTOS OU MATERIAS-PRIMAS 
8.1.5. Raziio Social e endereyo completo no pais de origem; 
8.1.6. Classificayiio do estabelecimento e numero de registro no 6rgiio competente; 
8.1.7. Comprovayiio de credenciamento pelo DIPOA, numero e data de publica9iio do 
documento oficial; 
8.1.8. ldentificayiio do produto ou materia-prima e sua finalidade; 
8.1.9. Tipo de embalagem e aprovayiio da rotulagem no DIPOA; 
8.1.1 0. Caracteristicas do tote , tipo de acondicionamento e transporte; 
9. OS PROCEDIMENTOS DE REINSPE<;:AO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 
IMPORT ADOS SEGUIRAO OS SEGUINTES CRITERIOS: 
9.1. Para efeito do perfeito cumprimento do disposto nos TiTULOS XIII e XIV do Regulamento 
da 1nspe9iio Industrial e Sanitaria dos Produtos de Origem Animal - RIISPOA, os produtos de 
origem animal procedentes de paises e estabelecimentos devidamente credenciados pelo 
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Departamento de lnspe<;:ao de Produtos de Origem Animal- DIPOA, ap6s as procedimentos de 
controles aduaneiros, deverao ser obrigatoriamente destinados para estabelecimentos sob 
regime do Servigo de lnspe<;:ao Federal - SIF, dotados de instalag6es, equipamentos e 
fluxograma operacional que permita os procedimentos de reinspe<;:ao e , quando necessaria, 
colheita de amostras para exames laboratoriais. 
9.2. De acordo com o disposto no Paragrafo Unico do Artigo 856 do RIISPOA, as produtos de 
origem animal importados somente terao livre transito no pais , para posterior processamento 
industrial ou comercializa<;:ao, ap6s considerados aptos pelos procedimentos de reinspe<;:ao e 
serem acompanhados de certificado sanitaria expedido par servidor do DIPOA, a vista dos 
elementos constantes dos documentos e certificado sanitaria expedido no pais de origem. 
9.3. Para efeito do exame fisico dos produtos reinspecionados, ap6s a abertura das 
embalagens, acondicionamentos ou inv61ucros, cada partida sera submetida a urn exame fisico 
para verificar se encontram satisfeitas as condig6es previstas para o produto em causa nas 
normas e regulamentos brasileiros. Para esse efeito sera realizado urn exame organoh§ptico , 
visual, para verifica<;:ao de conformidade e integridade indicadas no Certificado Sanitaria 
correspondente; e esses exames incidirao, em principia, em 1% dos volumes au das 
embalagens que constituem a partida, num minima de 2 (dais) e num maximo de 10 (dez). Nos 
produtos a granel, deverao ser colhidas pelo menos 5 (cinco) amostras colhidas 
separadamente, isto e, em pontos diferentes da partida. Quando esta for constituida par mais 
de um lote, como ocorre , par exemplo, nos casas de transporte em "containers", a amostra 
incidira sabre cada late, isoladamente. 
9.4. Para efeito dos exames laboratoriais, fisico-quimicos e microbiol6gicos necessaries a cada 
tipo au natureza de produto, previstos na legisla<;:ao acima mencionada, as amostras poderao 
proceder das embalagens reinspecionadas. Se o late for composto de urn mesmo produto, 
sera suficiente uma amostra em triplicata para cada tipo de exame acima mencionado, alem 
daqueles previstos no Programa Nacional de Controle de Residuos Bio16gicos em Produtos de 
Origem Animal. Caso a partida seja composta por diferentes produtos, serao colhidas amostras 
para cada tipo de produto. 
9.5. Para a realiza<;:ao dos exames laboratoriais especificados nos itens anteriores, serao 
preferentemente utilizados os laborat6rios oficiais do Ministerio da Agricultura e do 
Abastecimento, e se for necessaria, os laborat6rios oficialmente credenciados pelo MAA e 
ainda aqueles reconhecidos pelo DIPOA. Quando houver custo sabre as exames efetuados e 
transporte au remessa das amostras, deverao ser pagos pelo proprietario dos produtos, 
diretamente ao laborat6rio que efetuar as analises e a empresa transportadora. 
9. 6. As unidades de embalagem e/ou volumes que foram abertos para reinspe<;:ao, e dos quais 
foram colhidas as amostras para exames laboratoriais, ap6s esses procedimentos, deveriio ser 
recompostos, marcados mediante a aposi<;:ao de carimbo au etiqueta adesiva contendo a 
expressao : "REINSPECIONADO", junto a qual deverao constar a data, o nome e assinatura 
do lnspetor Veterinario responsavel pela reinspe<;:ao e colheita de amostras e, finalmente, 
reconduzidos ao late de onde foram retirados. 
9.7. A juizo do lnspetor do DIPOA, ap6s a colheita de amostras para exames laboratoriais , 
conforme determinado no Artigo 848 do RIISPOA, as produtos pOderao ser destinados para 
outro estabelecimento registrado no DIPOA, na condi<;:ao de tiel depositario, de onde serao 
liberados para processamento ou comercializa<;:ao, somente ap6s concluidas as analises, 
julgados de conformidade com as especificag6es e dispositivos regulamentares, e 
consequente autoriza<;:ao do Servigo de inspe<;:ao Federal; 
9.8. Os produtos au materias-primas que, ao exame documental, nos procedimentos de 
reinspe<;:ao nos portos, aeroportos au pastas de fronteiras, e/ou ap6s as exames 
complementares, nos quais forem constatadas irregularidades, nao conformidade com as 
padroes regulamentares, ou considerados impr6prios para o consumo, nao poderao ser 
intemalizados no territ6rio brasileiro para efeilo de comercializa<;:ao, podendo ser retomados ao 
pais de origem, como determina a Artigo 857 do RIISPOA, ou ainda, conforrne julgamento pelo 
DIPOA, inutilizados. 
10. ETAPAS E LOCAlS PARA ENCAMINHAMENTO DOS REQUERIMENTOS PREviOS E 
SOLICITA(,(AO DE LIBERA(,(AO DE IMPORTA(,(OES (LI) 
1 0.1. Licenciamento de lmportagao antes do Em barque 
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0 Requerimento lnicial de importayiio devera ser encaminhada a representayiio do Servi<;:o de 
lnspeyiio de Produtos de Origem Animal no Estado de origem do importador, informando os 
dados especificados no item 8 (8.1 a 8.1.1 0) do anexo desta Portaria; o SIP A deve entao 
indicar o estabelecimento sob SIF ou Relacionado (ER) no Departamento de lnspeyiio de 
Produtos de Origem Animal - DIPOA, ou Estayiio Aduaneira de Interior- EADI, no qual seriio 
realizados os procedimentos de reinspeyiio dos produtos. 
1 0.2. Ap6s a conferencia dos dados e necessaria anuencia, o Servi<;:o de lnspeyiio Federal no 
Estado de origem do importador requerente podera iniciar os procedimentos de Libera<;:iio de 
lmportayiio (LI) pelo SISCOMEX, quando credenciado para tal, ou enviar as informa<;iies para 
a diretoria do DIPOA para o p~osseguimento do processo de liberayiio. • 
11. PROCEDIMENTOS APOS 0 RECEBIMENTO DE REQUERJMENTOS PREVIOS E 
SOLICITACAO DE LICENCA DE IMPORTACAO 
11.1 . 0 Servi<;:o de lnspeyiio Federal no Estado devera cadastrar os importadores, quando nao 
se tratarem de estabelecimentos Registrados ou Relacionados, com SIF ou ER, 
respectivamente, e observar se os produtos procedem de paises cujos sistemas de inspeyiio 
foram reconhecidos pelo DIPOA e os estabelecimentos produtores/exportadores estiio 
devidamente habilitados, e se os r6tulos foram devidamente aprovados conforme Circular DCI 
no 125/98, respeitados os prazos de vigencia previstos. 
Nesses casos em que o importador nao tern vinculo com o DIPOA (SIF ou ER), faculta-se a 
locayiio, pelo mesmo, de local para estocagem em estabelecimento sob regime do Servi<;:o de 
lnspeyiio Federal. 
Quando se tratar de materia-prima para industrializa<;:iio ou produto sujeuo a fracionamento e 
reembalagem, conferir ainda se o estabelecimento no qual serao processados possuem 
instala<;iies e condi<;iies tecnol6gicas aprovadas para a finalidade, e se os respectivos r6tulos 
foram tamrem registrados. 
OBS: Os SIP As somente deverao emitir autorizayiio previa para importayiio quando todos os 
requisitos forem cumpridos. 
11.2. Quando niio houver exigencia e ap6s a Liberayiio de lmportayiio, o DIPOA comunicara 
ao Servi<;:o de lnspeyiio no Estado de origem e ao Servi<;:o de Vigilancia Agropecuaria no porto, 
aeroporto ou posto de fronteira de entrada dos produtos para as providencias subsequentes. 
Os Servi<;:os de lnspeyiio de Produtos de Origem Animal nos Estados deveriio comunicar aos 
encarregados de SIF nos estabelecimentos onde seriio realizados os procedimentos de 
reinspeyiio, e estes comunicarem quando do recebimento dos produtos. Quando niio for 
acusado o recebimento dos mesmos no prazo maximo de trinta dias, ficariio suspensas as 
autoriza<;:iies previas e Liberayiio de lmportayiio desse importador ate que seja esclarecida a 
raziio do niio recebimento na unidade de reinspeyiio. 
11.3. Os produtos deveriio ser acompanhados de Certificado Sanitaria de transito intemo do 
porto ou aeroporto de desembarque ate o estabelecimento onde sera realizada a reinspeyiio, e 
deste para o local de deposito ou processamento. Quando a entrada no pais se der por via 
terrestre, os produtos deveriio ser acompanhados com a certificayiio de origem ate o local de 
reinspegiio a ser realizada pelo Servi<;:o de lnspeyiio Federal. 
11.4. Quando se tratar de produtos destinados ao consumo direto, ou seja, produtos acabados, 
devidamente embalados e rotulados, e liberados ap6s os procedimentos de reinspeyiio, 
poderiio ser destinados aos locais de deposito, induindo-se casas atacadistas, ou mesmo para 
comercializayiio. Nos casos de came bovina, bubalina, suina e caprina. Deveriio ser ainda 
observados os dispositivos constantes da Portaria Ministerial 305, de 22/04/96, das Portarias 
DAS 89 e 90 de 15/06/96, e Portaria DAS 145 de 01/10/98, D.O.U. 02/09/98. Quando forem 
necessarias amllises laboratoriais, e apes a colheua das amostras, os produtos poderiio ser 
destinados aos locais de estocagem previamente autorizados, ficando como fieis depositarios, 
ate a conclusao das amllises e liberayiio pelo Servigo de lnspeyiio Federal. 
No caso de produtos a serem fracionados ou industrializados, os procedimentos de reinspe<;:iio 
deveriio ser realizados nos pr6prios estabelecimentos sob lnspeyiio Federal que os 
processarao. 
Quando o destino final de produtos ou materias-primas de origem animal for estabelecimento 
processador de alimentos sem Registros do DIPOA (Ex: fabricas de chocolates, bolachas, 
massas etc), os procedimentos de reinspeyiio deverao ser necessariamente em local dotado 
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de Serviyo de lnspec;;iio Federal (SIF) pennanente, previamente declarado e autorizado, e apos 
a colheila das amostras para amilises laboratoriais, o deposito dos mesmos podera ser feito no 
proprio estabelecimento de processamento, na condic;;iio de fiel depositario, e a utilizac;;iio ficara 
condicionada a liberac;;iio pelo SIF apos os resultados das analises solicitadas. 
11.5. Os resultados das analises laboratoriais dos produtos reinspecionados deverao ser 
encaminhadas simultaneamente aos encarregados do SIF onde foram realizadas os 
procedimentos de reinspec;;iio ou nos estabelecimentos onde os produtos estiverem estocados, 
e para os Servigos de lnspec;;iio de Produtos de Origem Animal nos Estados. Quando as 
analises estiverem fora dos padr6es previstos na regulamentac;;iio brasileira, os produtos 
deverao pennanecer sequestrados onde estiverem estocados, e imediatamente comunicado a 
diretoria do DIPOA para avaliac;;iio de cada situac;;iio e definic;;iio das providencias necessarias. 
11.6. Os Servigos de lnspec;;iio de Produtos de Origem Animal nos Estados deverao manter em 
arquivo todos os documentos gerados pelos processos de Liberac;;iio de lmportagiio, bern 
como as resultados de analises laboratoriais consequentes dos procedimentos de reinspegao, 
para as autorias do DIPOA. 
12. MODELO DE FORMULARIO PARA REQUERIMENTO DE ANUENCIA DE IMPORTACAO 
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 
Local e Data da Solicitac;ao 
Dados do lmportador 

Razao Social = 
CGC= 
Cidade/Estado = 
Classificac;;iio (Atividade) = 
N.• de Registro em 6rgao Oficial (no caso de atividade industrial)= 
6rgao = 

Dados do Fabricante 
Razao Social = 
Classificac;;iio de Estabelecimento = 
N. • de Registro em 6rgao Oficial = 
Enderego = 
Cidade/Pais = 
Circular/DCI/DIPOA de Habilitagao (Fornecido pelo SIPA/DFA) = 

Dados do Produto/Transporte 

Nome do Produto = 
Finalidade = 
Tipo de Embalagem = 
Aprovac;;iio do R6tulo no DIPOA (Circular DCI/125/98) = 
Quantidade = 
Temperatura de Conservac;;iio = 
Meio de Transporte = 
Ponto de Entrada no Pais = 

Local de Reinspec;;iio (Nome)= 

N. 0 do SIF ou ER = 
Classificac;;iio = 
Enderego/Cidade/Estado = 
Local de Deposito (Nome de Estabelecimento) = 
Enderego/Cidade/Estado = 
0 importador acima identificado assume a veracidade das infonnag6es acima especificadas e 
compromete a depositar o produto no local indicado, e proceder sua comercializagiio au 
processamento apos a liberagao pelo Servigo de lnspegiio de Produtos de Origem Animal. 

CARIMBO E ASSINATURA 
Espa~;o Destinado ao Servic;o de lnspec;ao de Produto de Origem Animal no Estado 
(SIPAIDFA) 

Atesta infonnag6es sobre habilita<;:ao do estabelecimento fabricante, condig6es do estabelecimento para 
proceder a reinspegiio, processamento e estocagem dos produtos. 
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Espa<;o Reservado para o Anuente (LI) 

N_• da Ll = 
Data de Liberagao = 

Encaminha-se ao SIP A/OF A! 

Carimbo e Assinatura 
13. OISPOSic;:OES GERAIS 

13.1 Os estabelecimentos estrangeiros exportadores de produtos nos quais forem constadas 
irregularidades quanto as especificac;:iies regulamentares, sejam de composigao, padr6es de 
conforrnidade fisico-quimica e microbiol6gica, incluindo-se limites de tolerancia de residuos e 
presen<;a de pat6genos contaminantes, deverao ser submetidos a regime de controles 
especiais e inseridos em regime de alerta, de reinspegao e exames laboratoriais de todos os 
seus produtos e em 100% (cern por cento) dos lotes. 
13.2. Os controles especiais a que se refere o item anterior, constara de 10 (dez ) exames 
fisicos consecutivos de todos os produtos e em todos os carregamentos, sejam veiculos 
terrestres, containers de transporte maritimo ou aereos, seguidos tam bern de 10 (dez) exames 
laboratoriais tambem consecutivos em cada lipo de produto reinspecionado. 
13.3. Caso seja constatada, nessas pr6ximas 1 O(dez) reinspec;:iies e/ou analises laboratoriais 
subsequentes, mais urn caso de irregularidade mencionada no item 9.8 acima, o 
estabelecimento terii suspensa sua autorizagao de exportagao de produtos de origem animal 
para o Brasil, cuja comunicagao sera oficialmente feita pelo DIPOA as autoridades 
competentes e certificadoras do pais de origem. 
13.4. Para que seja novamente solicitada a autorizagao de exportagao , as autoridades 
competentes do pais exportador deverao fomecer inforrnac;:6es detalhadas de todos os 
procedimentos subsequentes a suspensao , as medidas corretivas adotadas, os resultados de 
exames procedidos, se for o caso, e reafirrnar todas as garantias necessarias a evitar novas 
ocorrencias. 0 DIPOA analizara tais inforrnac;:iies e garantias e, se julgadas suficientes, 
comunicara a suspensao das restric;:iies de importagao. Todavia o estabelecimento continuara 
em regime especial , que sera suspenso ap6s as 10 ( dez) reinspec;:iies e respectivos exames 
laboratoriais subsequentes nao acusarem irregularidades. 
13.5. No caso de o DIPOA considerar insuficientes as inforrnac;:6es, providencias e garantias, 
ou ainda, se nao houver resposta no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a notificagao as autoridades 
sanitarias do pais exportador, o estabelecimento sera descredenciado para exportagao para o 
BrasiL 
13.6. A ocorrencia de irregularidades e/ou nao conforrnidade consideradas graves, como a 
presen<;a de residuos ou contaminantes que representem riscos a saude publica, em Ires ou 
mais estabelecimentos simultaneamente ou em periodo de 30 (trinta) dias , ou ainda 
constantes reincidencias, e a juizo do diretor do DIPOA, podera ser deterrninada a suspensao 
do credenciamento de todos os estabelecimentos do genero, ou mesmo do pais, como urn 
todo. 
13.7. Quando essas irregularidades de nao conforrnidade, e ate fraudes econ6micas, tiverem a 
conivencia ou co-responsabilidade do importador, do estabelecimento que arrnazena , 
processa e/ou comercializa os produtos importados , poderao estes perderem suas condic;:6es 
para importagao, alem da aplicac;:ao das penalidades previstas na legislagao especifica. 
13.8. 0 Diretor do DIPOA podeni, a qualquer tempo, expedir instruc;:iies complementares 
julgadas necessiirias para o cumprimento das presentes disposic;:iies. 

N• 196 QUARTA-FEIRA, 14 DE OUT. DE 1998 SE<;:AO I PAG. 36 
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ANEXO 3- B 

MINISTERIO DA AGRICUL TURA E DO ABASTECIMENTO 
SECRET ARIA DE DEFESA AGROPECUARIA 

PORT ARIA N° 145, DE 1° DE SETEMBRO DE 1998 

0 SECRETARIO DE DEFESA AGROPECUARIA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuiyiies, e tendo em vista o disposto na Portaria 
Ministerial n• 304, de 22 de abril de 1996, atterada pela Portaria Ministerial n• 350, de 21 de 
junho de 1996, e; 
Considerando o disposto na Portaria SDA n• 142, de 23 de dezembro de 1997, que submeteu 
a consulta publica o Projeto de Portaria, objetivando incrementar o programa de distribuiyao de 
cames bovina e bubalina no comercio de distribuiyao e varejista; 
Considerando todas as sugestoes emanadas das representac;oes de classe dos produtores 
dos estabelecimentos de abate e industrializayao, dos varejistas e consumidores, resolve: 
Art. 1 • lncrementar o Programa de Distribuiyao de Carnes Bovina e Bubalina ao Comercio 
Varejista, previamente embaladas e identificadas, instituindo a obrigatoriedade da desossa ou 
fracionamento dos cortes secundiirios do traseiro e do dianteiro, destinados a 
estabelecimentos de distribuiyao e varejo. 
Pariigrafo unico. Os cortes obtidos com o fracionamento do traseiro e dianteiro, 
tradicionalmente comercializados com ossos, poderiio continuar sendo comercializados dessa 
forma, desde que embalados, identificados e acondicionados em containers apropriados e 
devidamente aprovados para a finalidade, atendidos os demais requisitos da Portaria 
Ministerial n• 304, de 22 de abril de 1996, e das Portaria SDA n•s 89 e 90, de 15 de julho de 
1996. 
Art. 2° 0 Programa deverii ser incrementado de forma gradativa, iniciando-se pelos Municipios 
mencionados nas Portaria SDA n• 89, de 15 de julho de 1996, n• 135 de 4 de novembro de 
1996, no 36 de 30 de abril de 1997 e no 77 de 5 de agosto de 1997, acrescidos dos Municipios 
de Belo Horizonte, Poc;os de Caldas em Minas Gerais e Jequie na Bahia. 
Pariigrafo iinico. 0 prazo para implantayao da obrigatoriedade da desosa ou do fracionamento 
tratada no Art. 1° da presente Portaria, no Municipios mencionados no Art. 2°, e de 120 dias 
ap6s a publicayao da presente Portaria e o prazo final para a instituiyao dessa obrigatoriedade 
nos demais Municipios da Uniao e de 30 de agosto do ano 2000, permanecendo para esses as 
exigencias quanto a temperatura, etiqueta de identificayao e, se for o caso, embalagem dos 
grandes cortes. 
Art. 3° A adesiio de ou1ros Municipios poderii se dar a qualquer tempo por decisiio das 
Prefeituras que ficam tambem responsiiveis, atraves dos 6rgiios competentes, pela 
fiscalizayao sobre o transporte e comercializayao nos termos da legislayao vigente. 
Art. 4° Para os estabelecimentos que aderirem ao programa toma-se facuttativo o 
fracionamento dos cortes secundiirios do traseiro e do dianteiro de bovinos e bubalinos em 
grandes pec;as, desde que a entrega aos estabelecimentos varejistas e fac;a nas condic;:oes 
definidas no Pariigrafo iinico d art. 1 o. 
Art. 5° Os estabelecimentos de abate, os entrepostos de cames e derivados e as fiibricas de 
conservas sob regime do Servic;o de lnspeyao Federal localizados em outros municipios niio 
previstos no Art. 2° que jii dispiiem de instalayiies adequadas e aprovadas para as atividades 
de corte e desossa que distribuem cames desossadas aos estabelecimentos varejistas, 
poderiio aderir de imediato ao programa, mediante comunicayao formal ao Departamento de 
lnspeyao de Produtos de Origem Animal- DIPOA. 
Pariigrafo iinico. Os demais estabelecimentos sob regime de lnspeyao Estadual ou Municipal, 
conforme as competencias estabelecidas pela Lei no 7.889m de 23 de novembro de 1989, que 
atendam o Regulamento Tecnico sabre as Condic;:oes Higienico-Sanitarias e de Boas Priiticas 
de Fabricayao, poderao igualmente aderir ao programa mediante Termo de Compromisso 
firmado as respectivas autoridades municipais ou estaduais, que avaliariio as condic;oes 
tecnicas dos mesmos, assegurando a real capacidade e manutenyao dos pariimetros de 
temperatura das cames exigidos pela Portaria Ministerial n° 304/96. 
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Art. 6° Os estabelecimentos varejistas que desejarem a transformagao para entreposto de 
cames com vistas ii habililal(iio para realizagao do fracionamento e desossa para adesiio ao 
programa, deveriio requerer as autoridades competentes, nos termos da Lei n• 7.889/89, 
apresentando projeto de adequagao a Portaria Ministerial n• 368/97, que aprovou o 
Regulamento Tecnico sobre as condi<;Xies Higienico-Sanitanas e de Boas Pr<iticas de 
Fabrical(iio para Estabelecimentos Elaboradores/lndustrializadores de Alimentos e cumprirem 
o C6digo de Posturas Municipais, alt'lm das condil(oes mencionadas no Paragrafo unico do art. 
so 
Art. 7° Dar inicio a Segunda fase do aperfeiQOamento das pniticas de comercializal(iio de 
came, como elemento fundamental de introdugao de urn Programa de Resposta Eficiente ao 
Consumidor (REC), bem como para garantir aos clientes compradores de Cortes Tecnicos, o 
direito as informal(iies detalhadas sobre as especifical(oes de origem, instando as entidades de 
representayiio das industrias de came e dos varejistas, para que juntas. no prazo maximo de 
180 dias, apresentarem o anteprojeto do novo Padriio de Cortes Tecnicos a ser publicado 
como Livro de Cortes de Came do Brasil, em substituigao ii Portaria SIPA n• 5, de 8 de 
novembro de 1988. 
Art. 8" Fixar janeiro do ano 2000 para a implantaQiio da Tipificagao de Carcayas, como sistema 
de referencia qualitativo, para a remuneragao dos animais no abate. 
Panigrafo unico. As entidades de representagao nacional dos pecuaristas e dos 
estabelecimentos de abate poderiio, se assim o desejam. propor e coordenar os estudos para 
o aperfeiQOamento da legislal(iio pertinente. 
Art. g• Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicac;:ao. 

ENIO ANTONIO MARQUES PEREIRA 
(Of. n"71/98) 
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ANEXO 3- C 

MINISTERIO DA AGRICUL TURA E DO ABASTECIMENTO 
SECRETARIA DE DEFESAAGROPECUARIA 

PORT ARIA N"183 DE 09 DE OUTUBRO DE 1998 

0 SECRETARIO DE DEFESA AGROPECUARIA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO no uso das atribuiyi'ies que lhe confere o Artigo 83, item IV, do 
Regulamento lntemo da Secretaria, aprovado pela Portaria Ministerial n. 319, de 06 de maio de 
1966, e tendo em vista o disposto no Decreto 30.691 de 29 de mar<;o de 1952, alterado pelo 
Decreto 1812, de 08 de fevereiro de 1996, e; 
Considerando a importancia crescente da participa<;iio dos produtos de origem animal 
importados no mercado nacional de alimentos; 
Considerando que a qualidade de urn produto de origem animal esta em fun<;iio direta da 
materia-prima utilizada na sua fabrica<;iio, das condiyi'ies higienico-sanitarias e tecnol6gicas do 
ambiente compreendido pelas dependencias e equipamentos existentes no estabelecimento 
produtor, bern como da aplica<;iio de boas praticas de fabrica<;iio e dos metodos e 
desenvolvimento dos trabalhos de controle sanitaria; 
Considerando as condiyi'ies estabelecidas para o comercio intemacional, particularmente 
quanto a aprova<;iio de paises e seus sistemas de inspe<;iio sanitaria, a habilita<;iio de 
estabelecimentos, a reinspe<;iio , controle e transito de produtos, entre as quais se destacam 
as contidas nos Titulos XIII e XIV do REGULAMENTO DA INSPE<;:AO INDUSTRIAL E 
SANITARIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL- RIISPOA, aprovado pelo Decreto n_ 
30.691, de 26 de man;:o de 1952, e alterado pelo Decreto n_ 1.812 de 8 de fevereiro de 1996; 
Considerando a necessidade de compatibilizar os procedimentos decorrentes do Sistema 
lntegrado de Comercio Exterior - SISCOMEX com as atribuiyi'ies legais e regimentais do 
Departamento de lnspe<;iio de Produtos de Origem Animal - DIPOA/SDA/MA, referentes a 
libera<;iio, reinspe<;iio e controles de transito , distribui<;iio e acompanhamento de produtos 
importados, resolve: 
Art.1". Aprovar a lnstru<;iio anexa, que disp6e sobre o reconhecimento de sistemas de 
inspe<;iio sanitaria e habilita<;iio de estabelecimentos estrangeiros, licengas de importac;:6es, 
reinspe<;iio, controles e transito de produtos de origem animal importados. 
Art.2•_ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica<;iio, revogando as disposic;:6es 
contrarias, em especial a Portaria N" 91, de 17 de julho de 1996. 

ENIO ANTONIO MARQUES PEREIRA 
ANEXO 

INSTRUc;:Ao DISPONDO SOBRE 0 RECONHECIMENTO DE SISTEMAS DE INSPECAO 
SANITARIA E HABILITAc;:Ao DE ESTABELECIMENTOS ESTRANGEIROS, LICENCAS DE 
IMPORTACOES, REINSPEc;:Ao, CONTROLES E TRANSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL IMPORT ADOS. 
1. Os paises ou parte de seu territ6rio onde nao grassem doengas consideradas perigosas a 
seguranga sanitaria animal nacional, de acordo com o que deterrnina a legisla<;iio brasileira 
especifica, e que desejam exportar produtos de origem animal para o Brasil, estao sujeitos ao 
previo reconhecimento da equivalencia de seus sistemas de inspe<;iio sanitaria, ao 
credenciamento dos estabelecimentos interessados e aprova<;iio de produtos e seus r6tulos, 
feitos pelo DEPARTAMENTO DE INSPE<;:AO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL-DIPOA, 
da SECRET ARIA DE DEFESA AGROPECUARIA - SDA/MAA; 
2. Para o reconhecimento da equivalencia mencionada no item 1 acima, as autoridades 
competentes deveriio responder os questionarios tecnicos fomecidos pelo DIPOA, relativos as 
competencias, atribuic;:6es , atividades e metodologias da inspe<;iio veterinaria , bern como as 
legislayi'ies e regulamentos sanit<irios correspondentes. Ap6s avaliados e considerados 
equivalentes aos brasileiros, o DIPOA enviani missao veterinaria para verificar;:ao "'in locu" do 
sistema de inspe<;iio e proceder visita aos estabelecimentos interessados, para o necessaria 
credenciamento_ 
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3. A criterio do DIPOA e/ou da SDA, as visttas das missiies veterinarias brasileiras poderiio ser 
custeadas pelo pais pretendente a exportar produtos de origem animal para o Brasil. 
4. os estabelecimentos interessados a exportar produtos de origem animal para o Brasil 
deveriio atender aos requisitos previstos na legisla<;:ijo e regulamentos brasileiros especificos, 
relativos as condi<;i)es das instalac;:iies ffsicas, equipamentos, fluxograma operacional, 
processos tecnol6gicos, aplicayao de boas praticas de fabricac;:iio e, ainda, a adoyiio de 
metodologias de garantia de inocuidade dos alimentos recomendadas pelo CODEX 
ALIMENTARIUS. 
5. Ap6s os procedimentos especificados nos itens anteriores, e a avaliac;:ao concluir pela 
equivalencia com os requisitos brasileiros, o DIPOA emitira e publicara declarayiio de 
reconhecimento do pais como apto a exportar produtos de origem animal para o Brasil, assim 
como dara divulgayiio da lista de estabelecimentos credenciados e dos produtos autorizados. 
6. 0 DIPOA podera determinar visitas de auditoria peri6dicas aos paises reconhecidos e em 
seus estabelecimentos credenciados, com vistas a assegurar a manutenyiio das condic;:iies 
aprovadas, podendo manter ou suspender, a qualquer tempo, essa aprovayiio, caso haja 
comprometimento do sistema de inspeyiio ou por queda de padriio higienico-sanitario dos 
mesmos. 
7. A IMPORTA<;:AO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL FAR-SE-A OBEDECENDO AS 
SEGUINTES CONDICOES: 
7.1. Procederem de paises oficialmente reconhecidos pelo Ministerio da Agricultura e do 
Abastecimento do Brasil, atraves do Departamento de lnspec;:iio de Produtos de Origem Animal 
- DIPOA, e de estabelecimentos credenciados, constantes das listas de exportayiio 
oficialmente divulgadas, assim como seus respectivos produtos; 
7.2. Vierem acompanhados de certificados sanitarios cujos modelos tenham sido previamente 
aprovados pelo DIPOA , e expedidos por autoridades competentes do pais de origem. 
7 .3. Estarem identificados por meio de r6tulos previamente registrados ou aprovados pelo 
DIPOA, inclusive o modelo de carimbo de inspeyiio, conforme o disposto em legislayiio 
especifica e normas complementares. 
8. OS PROCEDIMENTOS DE LIBERACAO DE IMPORTACOES DE PRODUTOS DE 
ORIGEM ANIMAL OBEDECERAO OS SEGUINTES CRITERIOS: 
8.1. Alem dos requisitos relativos ao Sistema lntegrado de Comercio Exterior- SISCOMEX, a 
solicitayiio da Ucenya de lmportayiio deverii ser inicialmente requerida atraves da 
representayiio do Serviyo de lnspe<;:ijo Federal do Departamento de lnspeyiio de Produtos de 
Origem Animal no Estado de origem do importador, constando os seguintes dados: 
DADOS DO IMPORTADOR, PORTO DE ENTRADA E DESTINO 
8.1.1. Raziio Social ou Nome , CGC ou CPF e endereyo comprovado, para o necessaria 
cadastramento no 6rgilo especificado no item 8.1 acima; 
8.1.2. Raziio Social, enderec;:o, niimero de Registro no DIPOA (SIF) classificayiio do 
estabelecimento de recebimento, armazenamento ou fracionamento/processamento dos 
produtos ou materias-primas a serem importadas; 
8.1.3. Comprovayiio da aprovayiio do estabelecimento para armazenar ou processar os 
produtos ou materias-primas requeridas; 
8.1.4. Porto de entrada no Brasil ; 
DADOS DO EXPORTADORIFABRICANTE E DOS PRODUTOS OU MATERIAS-PRIMAS 
8.1.5. Raziio Social e enderec;:o completo no pais de origem; 
8.1.6. Classificayiio do estabelecimento e niimero de registro no 6rgiio competente; 
8.1.7. Comprovayiio de credenciamento pelo DIPOA, numero e data de publicayiio do 
documento oficial; 
8.1.8. ldentificayao do produto ou materia-prima e sua finalidade; 
8.1.9. Tipo de embalagem e aprova<;:ijo da rotulagem no DIPOA; 
8.1.10. Caracteristicas do lote, tipo de acondicionamento etransporte; 
9. OS PROCEDIMENTOS DE REINSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 
IMPORT ADOS SEGUIRAO OS SEGUINTES CRITERIOS: 
9.1. Para efeito do perfeito cumprimento do disposto nos TiTULOS XIII e XIV do Regulamento 
da lnspeyiio Industrial e Sanitaria dos Produtos de Origem Animal - RIISPOA, os produtos de 
origem animal procedentes de paises e estabelecimentos devidamente credenciados pelo 
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Departamento de lnspegao de Produtos de Origem Animal- DIPOA, ap6s os procedimentos de 
controles aduaneiros, deverao ser obrigatoliamente destinados para estabelecimentos sob 
regime do Servigo de lnspegao Federal - SIF, dotados de instala<;iies, equipamentos e 
ftuxograma operacional que pennita os procedimentos de reinspegao e , quando necessaria, 
colheita de amostras para exames laboratoriais. 
9.2. De acordo com o disposto no Paragrafo Onico do Artigo 856 do RIISPOA, os produtos de 
origem animal importados somente terao livre transito no pais , para posterior processamento 
industrial ou comercializagao, ap6s considerados aptos pelos procedimentos de reinspe<;iio e 
serem acompanhados de certificado sanitaria expedido por servidor do DIPOA, a vista dos 
elementos constantes dos documentos e certificado sanitaria expedido no pais de origem. 
9.3. Para efeito do exame fisico dos produtos reinspecionados, ap6s a abertura das 
embalagens, acondicionamentos ou inv61ucros, cada partida sera submetida a urn exame fisico 
para verificar se encontram satisfeitas as condiyiies previstas para o produto em causa nas 
nonnas e regulamentos brasileiros. Para esse efeito sera realizado urn exame organoleptico , 
visual, para verificagao de confonnidade e integlidade indicadas no Certificado Sanitaria 
correspondente; e esses exames incidirao, em principia, em 1% dos volumes ou das 
embalagens que constituem a partida, num minima de 2 (do is) e num maximo de 10 (dez). Nos 
produtos a granel, deverao ser colhidas pelo menos 5 (cinco) amostras colhidas 
separadamente, isto e, em pontos diferentes da partida. Quando esta for constituida por mais 
de urn lote, como ocorre , por exemplo, nos casas de transporte em "containers", a amostra 
incidira sobre cada lote, isoladamente. 
9.4. Para efeito dos exames laboratoriais, fisico-quimicos e microbiol6gicos necessarios a cada 
tipo ou natureza de produto, previstos na legislagao acima mencionada, as amostras poderao 
proceder das embalagens reinspecionadas. Se o lote for composto de urn mesmo produto, 
sera suficiente uma amostra em triplicata para cada tipo de exame acima mencionado, alem 
daqueles previstos no Programa Nacional de Controle de Residuos Biol6gicos em Produtos de 
Origem Animal. Caso a partida seja composta por diferentes produtos, serao colhidas amostras 
para cada tipo de produto. 
9.5. Para a realizagao dos exames laboratoriais especificados nos itens anteriores, seriio 
preferentemente utilizados os laborat6rios oficiais do Ministelio da Agricultura e do 
Abastecimento, e se for necessaria, os laborat6rios oficialmente credenciados pelo MAA e 
ainda aqueles reconhecidos pelo DIPOA. Quando houver custo sobre os exames efetuados e 
transports ou remessa das amostras, deverao ser pagos pelo proprietario dos produtos, 
diretamente ao laborat61io que efetuar as analises e a empresa transportadora. 
9.6. As unidades de embalagem eiou volumes que foram abertos para reinspegao, e dos quais 
foram colhidas as amostras para exames laboratoriais, ap6s esses procedimentos, deverao ser 
recompostos, marcados mediante a aposigao de carimbo ou etiqueta adesiva contendo a 
expressao ; "REINSPECIONADO", junto a qual deverao constar a data, o nome e assinatura 
do lnspetor Veterimirio responsavel pela reinspegao e colheita de amostras e, finalmente, 
reconduzidos ao lote de onde foram retirados. 
9.7. A juizo do lnspetor do DIPOA, ap6s a colheita de amostras para exames laboratoriais , 
confonne detenninado no Artigo 848 do RIISPOA, os produtos poderao ser destinados para 
outro estabelecimento registrado no DIPOA, na condigao de tiel depositario, de onde seriio 
liberados para processamento ou comercializagao, somente ap6s concluidas as analises, 
julgados de confonnidade com as especificayiies e dispositivos regulamentares, e 
consequents autorizagao do Servi<;o de inspegao Federal; 
9.8. Os produtos ou materias-primas que, ao exame documental, nos procedimentos de 
reinspegao nos portos, aeroportos ou postos de fronteiras, eiou ap6s os exames 
complementares, nos quais forem constatadas irregularidades, niio confonnidade com os 
padriies regulamentares, ou considerados impr6prios para o consumo, niio poderao ser 
intemalizados no territ6rio brasileiro para efeito de comercializa<;iio, podendo ser retomados ao 
pais de origem, como detennina a Artigo 857 do RIISPOA, ou ainda, confonne julgamento pelo 
DIPOA, inutilizados. 
10. ETAPAS E LOCAlS PARA ENCAMINHAMENTO DOS REQUERIMENTOS PREVIOS E 
SOLICITA<,;Ao DE LIBERA<,;AO DE IMPORTA<,;OES (LI) 
1 0.1. Licenciamento de lmporta!;liO antes do Em barque 
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o Requerimento lnicial de importayao devera ser encaminhada a representayiio do Serviyo de 
lnspeyao de Produtos de Origem Animal no Estado de origem do importador, informando os 
dados especificados no item 8 (8.1 a 8.1.1 0) do anexo desta Porta ria; o SIP A deve entiio 
indicar o estabelecimento sob SIF ou Relacionado (ER) no Departamento de lnspeyiio de 
Produtos de Origem Animal - DIPOA, ou Estayiio Aduaneira de Interior- EADI, no qual seriio 
realizados os procedimentos de reinspeyao dos produtos. 
1 0.2. Ap6s a conferE'mcia dos dados e necessaria anuencia, o Serviyo de lnspeyiio Federal no 
Estado de origem do importador requerente podera iniciar os procedimentos de liberayao de 
lmportayiio (LI) pelo SISCOMEX, quando credenciado para tal, ou enviar as informac;:oes para 
a diretoria do DIPOA para o prosseguimento do processo de liberayiio. 
11. PROCEDIMENTOS APOS 0 RECEBIMENTO DE REQUERJMENTOS PREVIOS E 
SOUCITA<;AO DE LICEN<;A DE IMPORTA<;AO 
11.1. 0 Serviyo de lnspeyiio Federal no Estado devera cadastrar os importadores, quando niio 
se tratarem de estabelecimentos Registrados ou Relacionados, com SIF ou ER, 
respectivamente, e observar se os produtos procedem de paises cujos sistemas de inspec;:iio 
foram reconhecidos pelo DIPOA e os estabelecimentos produtores/exportadores estiio 
devidamente habilitados, e se os r6tulos foram devidamente aprovados conforme Circular DCI 
no 125/98, respeitados os prazos de vigencia previstos. 
Nesses casos em que o importador niio tem vinculo com o DIPOA (SIF ou ER), faculta-se a 
locayao, pelo mesmo, de local para estocagem em estabelecimento sob regime do Servic;:o de 
lnspeyao Federal. 
Quando se tratar de materia-prima para industrializayiio ou produto sujeito a fracionamento e 
reembalagem, conferir ainda se o estabelecimento no qual seriio processados possuem 
instalac;:oes e condic;:iies tecnol6gicas aprovadas para a finalidade, e se os respectivos r6tulos 
foram tambem registrados. 
OBS: os SIP As somente deveriio emitir autorizayiio previa para importayiio quando todos os 
requisitos forem cumpridos. 
11.2. Quando niio houver exigencia e ap6s a Liberayiio de lmportayao, o DIPOA comunicara 
ao Servic;:o de lnspeyiio no Estado de origem e ao Servic;:o de Vigiliineia Agropecuaria no porto, 
aeroporto ou posto de fronteira de entrada dos produtos para as providencias subsequentes. 
Os Servic;:os de lnspeyiio de Produtos de Origem Animal nos Estados deverao comunicar aos 
encarregados de SIF nos estabelecimentos onde seriio realizados os procedimentos de 
reinspeyiio, e estes comunicarem quando do recebimento dos produtos. Quando nao for 
acusado o recebimento dos mesmos no prazo maximo de trinta dias, ficariio suspensas as 
autorizac;:iies previas e liberayao de lmportayiio desse importador ate que seja esclarecida a 
raziio do nao recebimento na unidade de reinspeyiio. 
11.3. Os produtos deverao ser acompanhados de Certificado Sanitaria de triinsito intemo do 
porto ou aeroporto de desembarque ate o estabelecimento onde sera realizada a reinspeyiio, e 
deste para o local de deposito ou processamento. Quando a entrada no pais se der por via 
terrestre, os produtos deverao ser acompanhados com a certificayao de origem ate o local de 
reinspeyiio a ser realizada pelo Serviyo de lnspeyao Federal. 
11.4. Quando se tratar de produtos destinados ao consumo direto, ou seja, produtos acabados, 
devidamente embalados e rotulados, e liberados ap6s os procedimentos de reinspeyiio, 
poderao ser destinados aos locais de deposito, incluindo-se casas atacadistas, ou mesmo para 
comercializayiio. Nos casas de came bovina, bubalina, suina e caprina. Deverao ser ainda 
observados os dispositivos constantes da Portaria Ministerial 305, de 22/04/96, das Portarias 
DAS 89 e 90 de 15/06/96, e Portaria DAS 145 de 01/10/98, D.O.U. 02/09/98. Quando forem 
necessarias aniilises laboratoriais, e ap6s a colheita das amostras, os produtos poderao ser 
destinados aos locais de estocagem previamente autorizados, ficando como fieis depositarios, 
ate a conclusiio das analises e liberayao pelo Servic;:o de lnspeyao Federal. 
No caso de produtos a serem fracionados ou industrializados, os procedimentos de reinspec;:ao 
deveriio ser realizados nos pr6prios estabelecimentos sob lnspeyiio Federal que os 
processariio. 
Quando o destino final de produtos ou materias-primas de origem animal for estabelecimento 
processador de alimentos sem Registros do DIPOA (Ex: fabricas de chocolates, bolachas, 
massas etc}, os procedimentos de reinspeyao deveriio ser necessariamente em local dotado 
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de Servic;;o de lnspe<;ao Federal (SIF) permanente, previamente declarado e autorizado, e apos 
a colheita das amostras para analises laboratoriais, o deposito dos mesmos poden3 ser feito no 
proprio estabelecimento de processamento, na condi<;iio de fiel depositario, e a utiliza<;ao ficara 
condicionada a libera<;ao pelo SIF apos os resultados das am31ises solicitadas. 
11.5. Os resultados das am31ises laboratoriais dos produtos reinspecionados deveriio ser 
encaminhadas simuHaneamente aos encarregados do SIF onde foram realizadas os 
procedimentos de reinspe<;ao ou nos estabelecimentos onde os produtos estiverem estocados, 
e para os Servi<;os de lnspe<;ao de Produtos de Origem Animal nos Estados. Quando as 
amilises estiverem fora dos padr6es previstos na regulamentac;:iio brasileira, os produtos 
deveriio permanecer sequestrados onde estiverem estocados, e imediatamente comunicado a 
diretoria do DIPOA para avalia<;ao de cada situa<;ao e defini<;ao das providencias necessarias. 
11.6. Os Servic;;os de lnspe<;ao de Produtos de Origem Animal nos Estados deveriio manter em 
arquivo todos os documentos gerados pelos processes de Libera<;ao de lmporta<;ao, bern 
como os resultados de analises laboratoriais consequentes dos procedimentos de reinspe<;ao, 
para as autorias do DIPOA. 
12. MODELO DE FORMULARIO PARA REQUERIMENTO DE ANUENCIA DE IMPORTACAO 
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 
Local e Data da Solicita<;iio 
Dados do lmportador 

Raziio Social = 
CGC= 
Cidade/Estado = 
Classificat;ao (Atividade) = 
N. • de Registro em 6rgiio Oficial (no caso de atividade industrial) = 
6rgiio = 

Dados do Fabricante 

Raziio Social = 
Classificat;ao de Estabelecimento = 
N." de Registro em 6rgiio Oficial = 
Endere<;o = 
Cidade/Pais = 
Circular/DCIIDIPOA de Habilita<;iio (Fomecido pelo SIP A/OF A)= 

Dados do Produto/Transporte 
Nome do Produto = 
Finalidade = 
Tipo de Embalagem = 
Aprova<;ao do Rotulo no DIPOA (Circular DCI/125/98) = 
Quantidade = 
Temperatura de Conserva<;ao = 
Meio de Transporte = 
Ponto de Entrada no Pais = 

Local de Reinspe<;ao (Nome)= 

N.o do SIF ou ER = 
Classificat;ao = 
Endere<;o/Cidade/Estado = 
Local de Deposito (Nome de Estabelecimento) = 
Enderec;;o/Cidade/Estado = 
0 importador acima identificado assume a veracidade das informac;:6es acima especificadas e 
compromete a depositar o produto no local indicado, e proceder sua comercializa<;ao ou 
processamento apos a libera<;ao pelo Servic;;o de lnspe<;iio de Produtos de Origem Animal. 

CARIMBO E ASSINATURA 
Espa<;o Destinado ao Servi<;o de lnspe<;ao de Produto de Origem Animal no Estado 
(SIPA!DFA) 

Atesta informac;:6es sabre habilita<;ao do estabelecimento fabricante, condic;:6es do estabelecimento para 
proceder a reinspec;:iio, processamento e estocagem dos produtos. 
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Espa~fO Reservado para o Anuente (LI) 

N. 0 daLI= 
Data de Libera<;:ao = 

Encaminha-se ao SIPA/DFAI 

Carimbo e Assinatura 
13. DISPOSI~OES GERAIS 
13.1 Os estabelecimentos estrangeiros exportadores de produtos nos quais forem constadas 
irregularidades quanta as especifica.;;oes regulamentares, sejam de composi<;:ijo, padroes de 
conformidade fisico-quimica e microbiol6gica, incluindo-se limites de toleriincia de residuos e 
presen<;:a de pat6genos contaminantes, deveriio ser submetidos a regime de controles 
especiais e inseridos em regime de alerta, de reinspe<;:ijo e exames laboratoriais de todos os 
seus produtos e em 100% (cern por cento) dos lotes. 
13.2. Os controles especiais a que se refere o item anterior, constarii de 1 0 (dez ) exames 
fisicos consecutivos de todos os produtos e em todos os carregamentos, sejam veiculos 
terrestres, containers de transporte maritima ou aereos, seguidos tambem de 10 (dez) exames 
laboratoriais tambem consecutivos em cada tipo de produto reinspecionado. 
13.3. Caso seja constatada, nessas pr6ximas 1 O(dez) reinspe<;:Oes e/ou aniilises laboratoriais 
subsequentes, mais urn caso de irregulalidade mencionada no item 9.8 acima, o 
estabelecimento terii suspensa sua autoriza<;:ao de exporta<;:iio de produtos de origem animal 
para o Brasil, cuja comunica<;:iio sera oficialmente feita pelo DIPOA as autoridades 
competentes e certificadoras do pais de origem. 
13.4. Para que seja novamente solicitada a autoriza<;:iio de exporta<;:ao , as autoridades 
competentes do pais exportador deverao fomecer informa.;;oes detalhadas de todos os 
procedimentos subsequentes a suspensao , as medidas corretivas adotadas, os resultados de 
exames procedidos, se for o caso, e reafirmar todas as garantias necessarias a evitar novas 
ocorrencias. 0 DIPOA analizarii tais informa<;:Oes e garantias e, se julgadas suficientes, 
comunicarii a suspensao das restri.;;oes de importa<;:ao. Todavia o estabelecimento continuarii 
em regime especial , que serii suspenso ap6s as 10 ( dez) reinspe<;:Oes e respectivos exames 
laboratoriais subsequentes nao acusarem irregularidades. 
13.5. No caso de o DIPOA considerar insuficientes as informa<;:Oes, providencias e garantias, 
ou ainda, se nao houver resposta no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a notifica.;;ao as autoridades 
sanitiirias do pais exportador, o estabelecimento sera descredenciado para exporta.;;ao para o 
Brasil. 
13.6. A ocorrencia de irregularidades e/ou nao conformidade consideradas graves, como a 
presen<;:a de residues ou contaminantes que representem riscos a saiide publica, em tres ou 
mais estabelecimentos simufianeamente ou em periodo de 30 (trinta) dias , ou ainda 
constantes reincidencias, e a juizo do diretor do DIPOA, poderii ser determinada a suspensao 
do credenciamento de todos os estabelecimentos do genera, ou mesmo do pais, como urn 

todo. 
13.7. Quando essas irregularidades de nao conformidade, e ate fraudes economicas, tiverem a 
conivencia ou co-responsabilidade do importador, do estabelecimento que arrnazena , 
processa e/ou comercializa os produtos importados , poderao estes perderem suas condi<;:Oes 
para importa<;:iio, alem da aplica<;:iio das penalidades previstas na legisla<;:iio especifica. 
13.8. 0 Diretor do DIPOA poderii, a qualquer tempo, expedir instruc;;oes complementares 
julgadas necessiirias para o cumprimento das presentes disposic;;oes. 
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ANEXO 3-D 

MINISTERIO DA AGRICUL TURA E DO ABASTECIMENTO 
GABINETE DO MINISTRO 

PORT ARIA N.0 214 DE 20 DE MAIO DE 1998 

0 MINISTRO DE ESTADO,INTERINO, DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso 
da atribui9iio que lhe confere o artigo 87, Panigrafo unico, inciso II, da Constituic;:ao, tendo em 
vista o disposto no Decreto no 24 548, de 3 de julho de 1934; de acordo com os termos da 
Portaria n.0 49, de 11 de marc;:o de 1997, e 
Considerando a necessidade de assegurar aos consumidores urn sistema confiiivel que 
penmita correlacionar a came e os produtos cameos de bovino com os animals que lhes deram 
origem; 
Considerando que o sistema de rotulagem de came e de produtos ciirneos de bovino, 
destinados a exportac;:ao para a Uniiio Europeia, requer, entre outros, a identificac;:ao do pais 
de nascirnento, de cria9iio e a indica9iio do regime de alimenta98o dos bovinos abatidos, 
resolve: 
Art. 1° A entrada no pais de bovinos destinados a cria, recria ou engorda para posterior abate 
somente sera perrnitida aos animals identificados individualmente por urn brinco plastico 
numerado, no modelo aprovado pela Secretaria de Defesa Agropecuiiria deste Ministerio. 
§ 1 o Os brincos plasticos deverao ser conservados nos animals ate o momento do abate e 
somente poderao ser retirados pelo medico veterinario oficial, encarregado da inspe98o 
sanitaria do matadouro. 
§ 2° A exigencia constante do caput deste artigo niio se aplica aos bovinos importados para 
abate imediato, transportados diretamente do local de entrada no pais ao rnatadouro de 
destino indicado na respectiva autoriza9iio de irnporta98o, em veiculos lacrados e 
acompanhados por Guia de Transito Animal regularmente expedida. 
Art. 2° A Secretaria de Defesa Agropecuaria definirii e aprovarii urn sistema de auditoria 
proprio ou credenciarii entidade independente para auditar o curnprimento do estabelecido 
nesta Portaria. 
An. 3° Os bovinos importados com a finalidade de cria, recria ou engorda para posterior abate, 
no periodo compreendido entre 1° de junho de 1997 ate a data de entrada em vigor desta 
Portaria, deveriio ser localizados para identifica9iio individual. 
Art. 4° A aplica9iio do disposto nesta Portaria nao acarretarii onus para este Ministerio. 
Art. 5° Oelegar competencia a Secretaria de Oefesa Agropecwiria deste Ministerio para 
aprovar as instruc;:oes complementares necessiirias a irnplementa9iio desta Portaria. 
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica9iio. 

AIL TON BARCELOS FERNANDES 
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ANEXO 3 -E 

MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 
GABINETE DO MINISTRO 

PORT ARIA N°304, DE 22 DE ABRIL DE 1996 

0 MINISTRO DE EST ADO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA 
AGRARIA, no uso das atribuiyiies que I he confere o art. 87, Pan3grafo unico, inciso II, da 

Constituigao Federal, e tendo em vista o disposto na Lei 1 .283, de 18 de dezembro de 1950, 
alterada pela Lei 7.889, de 23 de novembro de 1989, no Decreta N" 30.691, de 29 de mar<;o de 

1952, alterado pelo Decreta n• 1 .255, de 25 de junho de 1962, na Lei n• 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, na Portaria MAARA n• 612 de 05 de outubro de 1989, e na Portalia 

SIPA/SNAD n• 08, de 08 de novembro de 1988, e considerando que e necessaria e inadiavel 

introduzir modificayiies racionais e progressivas para que se alcancem avanyos em tennos 
higienicos, sanitarios e tecnol6gicos na distribuic;:iio e comercializayiio de carne bovina, 

bubalina e suina, visando principalmente a saude do consumidor; 
Considerando que o produto do abate nao deve se deteriorar em razao de manipulac;:iio 
inadequada na cadeia da distribuiyiio, situagao que se observa tanto durante o transporte 
como na descarga no destino final, e que se agrava em func;:iio das severas condicjies de 
nosso clima, com altas temperaturas na maior parte do ano; 
Considerando os diversos niveis de desenvolvimento das diferentes regi6es do Pais, dada a 
sua extensao, o que torna necessaria a implanta<;iio paulatina da nonnas a serem expedidas; 
Considerando que o corte de carne bovina, bubalina e suina, assim como a temperatura e a 
proteyiio adequada (acondicionamento) das carnes e miudos, sao aspectos fundamentals para 
se Jograr uma melhor condic;:iio higienico-sanitaria no comercio e no consumo desses produtos; 
Considerando que as condiyiies acima se constituem em pariimetros de verificac;:iio simples, 
como eo caso da temperatura, o tipo de corte, a protec;:iio (embalagem) e as marcas de 
identificagao, possibilitando urn controle eficaz, no comercio varejista das carnes acima 
mencionadas; 
Considerando, ainda, que a evoluc;:iio do processo tecnol6gico e necessaria a produc;:iio animal, 
a industrializayao e a comercializagao de carnes, resolve: 
Art. 1" Os estabelecimentos de abate de bovinos, bubalinos e suinos, somente poderao 
entregar cames e miudos, para comercializagao, com temperatura de ate 7 (sete) graus 

centfgrados. 
§ 1 • As cames de bovinos e bubalinos, somente poderao ser distribuidas em cortes 
padronizados, devidamente embaladas e identificadas. 
§ 2° A estocagem e a entrega nos entrepostos e nos estabelecimentos varejistas devem 
observar condicjies tais que garantam a manutenyiio em temperatura nao superior a sete 
graus centfgrados, no centro da musculatura da peya. 
Art. 2• Todos os cortes deverao ser apresentados a comercializayiio contendo, as marcas e 
carimbos oficiais com a rotulagem de identificagao. 

Art. 3° Os cortes obtidos de carcayas tipificadas deverao ser devidamente embalados e 
identificados atraves da rotulagem aprovada pelo 6rgao competente, na qual constara a 
identificac;:iio de sua classificagao e tipificac;:iio de acordo com o Sistema Nacional estabelecido. 
Art 4" A Secretaria de Defesa agropecuaria baixara instrucjies necessarias a implantayiio 
gradual e paulatina das nonnas aqui estabelecidas, concitando os governos estaduais a 
adoyiio de providencias no sentido de implementar medidas analogas considerando as 
atribuiyiies legais pertinentes. 
Art. s• Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicayiio desta Portaria, 
para edic;:iio de ato de aperfeiyoamento do Sistema de Comercializac;:iio. 
Paragrafo Onico. Faculta-se ao setores envolvidos na produyiio, industrializayiio, comercio e 
consumo de carnes bovinas, bubalinas e suinas, a apresenta<;ao, nesse prazo, de subsidios ao 

mencionado ato. 
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Art. 6" Esta Portaria entrara em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 
publicagao, revogando-se as disposi<;:6es em contrario. JOSE EDUARDO DE ANDRADE 
VIEIRA 
(Of. n• 80/96) 
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ANEXO 3 -F 

MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 
GABINETE DO MINISTRO 

PORT ARIA No 46, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998 

0 MINISTRO DE EST ADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso da atribui9iio 
que I he confere o art. 87, Paragrafo unico, inciso II, da Constituiyiio Federal, tendo em vista o 
Regulamento da lnspeyiio Industrial e Sanitaria dos Produtos de Origem Animal, aprovado 

pelo Decreto no 30.691, de 29 de mar9o de 1952, e 
Considerando a necessidade de adequayiio das atividades do Serviyo de lnspegao Federal -
SIF aos modemos procedimentos adotados no controle higienico-sanitiuio das materias-primas 
e dos produtos de origem animal; 
Considerando a necessidade de atendimento aos compromissos intemacionais assumidos no 
ambito da Organizayiio Mundial de Comercio e conseqUentes disposi96es do Codex 
Alimentarius, assim como no do MERCOSUL, resolve; 

Art. 1 o lnstituir o SISTEMA DE ANALISE DE PERIGOS E PONT OS CRfTICOS DE 
CONTROLE- APPCC a ser implantado, gradativamente, nas industrias de produtos de origem 
animal sob o regime do Serviyo de lnspeyiio Federal- SIF, de acordo como MANUAL 
GENERICO DE PROCEDIMENTOS, anexo il presente Portaria. 

§ 1 o Na implantayiio do Sistema APPCC, o Servigo de lnspeyiio Federal- SIF obedecerii um 
cronograma especialmente preparado e adotarii os manuais especiticos por produto e o de 
auditoria do Sistema. 

§ 2° Os manuais especiticos por produto e o de auditoria do Sistema APPCC seriio 
submetidos ii consulta publica com o objetivo de receber sugestiies por parte de interessados, 
antes de serem aprovados pela Secretaria de Defesa Agropecuiiria - DAS. 

Art. 2° lncumbir a SDA de instituir Comites Tecnicos com a tinalidade de coordenar e orientar a 
execuyiio das atividades de implantayiio do Sistema APPCC nos estabelecimentos de came, 
Ieite, ovos, mel e produtos derivados, ticando convalidados os Comites Tecnicos lntersetoriais
CTI, anteriormente instituidos nos estabelecimentos de pescado e derivados. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicayiio. 
ARLINDO PORTO 
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ANEX03 -G 

MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 
DEPARTAMENTO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

RESOLUCAO DIPOA N° 002, DE 08 DE MARCO DE 1999 

0 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, 
no uso da atribuic;:ao que lhe confere o Artigo 902 do Regulamento da lnspegiio Industrial e 
Sanitaria de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo Decreto n• 30.691, de 29 de margo de 
1952, o Artigo 84 da Portaria Ministerial n• 574, de 08 de dezembro de 1998, e com base no 
Item 13.8 da Portaria SDA n• 183, de 09 de outubro de 1998, Resolve: 
1 - Estabelecer os criterios e instrugiies tecnicas constantes do Anexo a presente Resoluc;:ao, 
para efeito do cumprimento e aplicagiio das medidas previstas na Portaria Ministerial N" 304 de 
22/04/1996, publicada no DOU de 23/04196, e Portaria SDA N° 145 de 01/09198, publicada no 
DOU de 02109/98. 
II - Esta resolugiio entrara em vigor na data de sua publicagiio. 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 
INSTRU<;:OES E CRITERIOS PARA APLICA<;:AO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA 

PORT ARIA MINISTERIAL N" 304 DE 22/04/1996 E PORT ARIA SDA N" 145 DE 01/09198. 
Considerando as duvidas suscitadas quanto aos criterios estabelecidos nas Portarias acima 
mencionadas, e ainda a necessidade de disciplinar conceitos e aplicagiio de alguns criterios 
tecnicos e operacionais essenciais para a correta implementagiio das mesmas, este 
Departamento de lnspegiio de Produtos de Origem Animal- DIPOA- estabelece as seguintes 
instrugiies: 
1. Quanto ao Artigo 1° da Portaria 145: 
1. Desossa: e a retirada dos miisculos de suas respectivas bases 6sseas. 
2. Fracionamento: e a divisao de qualquer pec;:a em porc;:iies menores, sem que haja, 
necessariamente, a retirada dos ossos (como, por exemplo, a "bisteca" ou "chuleta", o dianteiro 
sem paleta, ou o "coxao" serrados em porc;:iies para acondicionamento). 
3. Cortes Secundarios: conforrne definidos na Portaria SDA N• 89, de 15107/96, sao obtidos a 
partir do fracionamento dos quartos traseiro e dianteiro, constituindo os cortes denominados de 
"traseiro serrote", "dianteiro sem paleta", "ponta de agulha" e "paleta". 
4. Estabelecimentos de Corte ou Desossa: entrepostos de carnes que recebem meias 
carcac;:as, quartos ou pec;:as para fracionamento ou desossa e embalagem para 
comercializagiio com estabeleeimentos de distribuigiio ou varejistas. 
5. Estabelecimentos de Distribuigiio: estabelecimentos atacadistas que recebem e distribuem 
cames "embaladas" aos varejistas, sem que realizem quaisquer operagiies de fracionamento, 
corte ou embalagem das mesmas. 
6. Estabelecimento de Varejo: estabelecimento comercial que recebe cames fracionadas ou 
em cortes, previamente acondicionadas em containers ou ja embaladas, com finalidade de 
venda direta aos consumidores. 
A Portaria preve que estabelecimentos sob inspegiio municipal ou estadual, quando cumprirem 
com c6digo de boas praticas de elaborac;:iio poderao, tambem, realizar operac;:iies de 
fracionamento e/ou desossa. 
A Portaria deterrnina o fracionamento ou desossa e embalagem das pec;:as mencionadas no 
item 3 acima, quando forem destinadas ao comercio varejista ou estabelecimentos de 
distribuigiio. 
11. Quanto ao Paragrafo Onico do Artigo 1°da Portaria 145: 
1. Cortes Tradicionalmente Comercializados Com Osso: sao aqueles que por hlibitos regionais 
sao norrnalmente comercializados com osso, e que poderao ser entregues aos 
estabelecimentos de distribuic;:ao e varejo nas condigiies estabelecidas pela Portaria 304/96 e 
complementares e pelo Artigo 1° da Portaria 145, ou seja, estarem com temperatura maxima 
de7° C, com embalagem, identificagiio e acondicionamento em containers. 
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2. Containers: para efetto dessa Portaria, entende-se como caixas devidamente aprovadas 
pelo Serviyo de lnspe9iio para a finalidade de acondicionamento e transporte. 
Com isso, a partir da implementayiio da presente Portaria, fica proibido o transporte de cames 
bovina e bubalina penduradas em ganchos, para efeito de entrega aos estabelecimentos de 
distribuiyiio e varejo. 
Ill. Quanta ao Artigo 2° da Portaria 145: 
A implantayiio esta sendo gradual, confonne cronograma definido em cada Estado, tendo 
iniciado em 01 de janeiro de 1999 nos municipios mencionados, e com abrangencia em todo o 
pais ate 30 de agosto de 2000. 
IV. Quanta ao Artigo 3° da Portaria 145: 
As Prefeituras Municipais deverao executar as necessarias fiscalizayiies para efeito do 
cumprimento da presente Portaria, atraves das Secretarias de Saude e/ou Se!Viyos de 
Vigilancia Sanitana, de acordo com as competencias estabelecidas pela Lei No. 7.889/89. 
V. Quanta ao Artigo 4° da Portana 145: 
1. E permitida a comercializayiio dos cortes secundarios (traseiro serrote, ponta de agulha, 
dianteiro sem paleta e paleta) dos estabelecimentos produtores aos varejistas, desde que 
respeitadas as condiyiies previstas no Artigo 1° . 
2. As condi96es mencionadas no item anterior se referem a temperatura, identificayiio, 
embalagem e acondicionamento em caixas, niio sendo pennttida a distribuiyiio de cames 
penduradas em gancheiras. 
VI. Quanto ao Artigo 5° e seu Paragrafo Unico: 
1. A partir de 02.01.99 tornou-se obrigat6ria a adesiio ao Programa para os estabelecimentos 
que realizarem o comercio corn varejistas localizados nos municipios de abrangencia da 
Porta ria. 
2. Os 6rgiios de inspeyiio envolvidos na implantayiio da Portaria 145/98 devem observar as 
condiy6es higienico-sanitarias e tecnol6gicas previstas na Porta ria 368/97, notadamente no 
que diz respeito as condi96es minimas de instalayiio, equipamentos e fluxograma operacional 
para instalayiio de entrepostos de carnes e derivados, nos quais seriio realizadas opera96es 
de desossa. 
3. Deveriio ainda ser observadas os requerimentos previstos nas portarias 304/96, 89/96, 
90/96 e 145/98 relativos a temperatura, identificayiio, cortes preconizados, etiquetas-lacre, 
embalagens e acondicionamento em caixas. 
VII. Quanto ao Artigo 6° : 
1. Os ayougues e casas atacadistas que pretendem realizar fracionamento ou desossa a partir 
dos cortes secundarios (transformayiio em estabelecimento de corte ou desossa - entreposto 
de came), devem obter o registro nos se!ViyOS de inspeyiio federal, estadual ou municipal, 
conforme as competencias estabelecidas pela Lei n• 7.889/89 e demais regulamentos 
sanitarios e nonnas especificas. 
2. Deveriio ainda serem atendidas as condi96es preconizadas pela Portaria Ministenal N° 
368/97. 
3. 0 Programa destina-se a disciplinar a distribuiyiio de carnes bovina e bubalina ao comercio 
varejista, portanto a comercializayiio entre os pr6prios estabelecimentos produtores niio esta 
incluida no mesmo. 
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