
Inovagoes Tecnologicas na Pecuaria 

de Corte no Estado de Sao Paulo (*) 

Claudio A. Vieira (**) 

1. INTRODUgAO 

1.1 O Problema em Questao 

O estudo da bovinocultura brasileira desperta a atengao ime- 

diatamente para dois fatos. O primeiro e a expressao numerica 
do rebanho nacional, estimado em cerca de 85 milhoes de cabegas 

em 1972, o que o coloca como o quarto maior do mundo, inferior 
apenas aos da India, Estados Unidos e Uniao Sovietica (Tabe- 

la 1-1)- O segundo diz respeito aos baixos indices de produtivi- 
dade observados para o Brasil, quando comparados aos de outros 
paises de pecuaria mais adiantada, como se pode verificar atra- 

ves dos dados constantes na Tabela 1-2. 

(*) O autor agradece ao Institute de Economia Agrlcola, que proporcionou 
a realizagao deste trabalho, e aos tecnicos que participaram das pes- 
quisas desenvolvidas no Projeto IEA-02 — «Anali£e Economica da 
Produgao de Came Bovina no Estado de Sao Paulo», em especial ao 
Coo^denador do Projeto, Eng. Agr. Nelson B. Martins, por sua valiosa 
colaboragao. Artigo apresentado no I Enconro Tecnico sobre Agricul- 
tura (ANPEC/FIPE/SOBER). 

(*•*) O Autor 6 professor da Fundagao Getulio Vargas em Sao Paulo. 
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Assim, a taxa de abate, normalmente utilizada como indica- 

dor de desempenho da pecuaria, em especial a de corte, estimada 

em torno de 12% para o pais como um todo, corresponde a pouco 

menos da metade das taxas observadas para a Argentina e Aus- 

tralia, ou a menos de um terqo das obtidas na Alemanha Ociden- 

tal, Canada, Estados Unidos, Polonia e Reino Unido. 

TABELA 1-1 

EFETIVO DO REBANHO BOVINO DOS PRINCIPAIS 

PA1SES PRODUTORES, 1972 

Pais Efetivo do rebanho 

1.000 cabegas 

India 176.750 

Estados Unidos 117.862 

Uniao Sovietica 102.434 
BrasiE1) 85.186 

Republica Popular da China 63.295 
Argentina 54.000 

Total mundial 1.165.413 

(1) CEPEN/MA. 

Eonte: FAO — Production Yearbook, vol. 26, 1972. 

Em termos de peso medio de carcaqa, as desvantagens da 

pecuaria brasileira sao menores. No entanto, convem esclarecer 
que os paises mencionados enviam os animais para o abate com 

idade media inferior a dos nacionais. Acrescente-se a isso o fa- 

te de que a carne produzida por reses jovens e de qualidade supe- 

rior a daquelas de idade avangada, acentuando, portanto, as 

desvantagens para o Brasil. 

Por fim o confronto do indice de rendimento expresso em 

termos de quilos de carcaqa pelo efetivo do rebanho, que resume 

os dois ultimos, coloca a pecuaria brasileira em posiqao bastante 

inferior em relaqao a de outros paises mais evoluidos no setor. 
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Esse fraco desempenho e consequencia da combinaqao de 

varios fatores, figurando entre os mais importantes os baixos in- 

dices basicos zootecnicos e o reduzido rendimento das pastagens, 

como se pode observar atraves dos resultados de pesquisas re- 

centemente realizadas sobre a pecuaria bovina nacional (Tabela 

1-3). 

For outro lado, constata-se que, no periodo 1960-72, a taxa 

de abate permaneceu praticamente estavel, em torno de 12%. O 
peso medio da carcaqa, mais irregular, tambem nao apresentou 

mudanqas significativas durante o periodo, registrando-se o va- 

lor medio de 193 kg. Em consequencia, o rendimento medio, em 

termos de quilos de carcaqa pelo efetivo do rebanho, mostrou-se 

relativamente estavel, variando entre 21 e 24 kg (Tabela 1-4). 

TABELA 1-3 

1NDICADORES DE PRODUTIVIDADE DA PECUARIA 

DE CORTE NO BRASIL E NO ESTADO DE > 

SAO PAULO, 1971-1973 

_ ... _ Brasil Estado de 
Especificaqao (1) sgo pau]o 

(2) 

Taxa de natalidade (%) 52,7 60,0 

Taxa de mortalidade: (%) 

bezerros 10,0 6,5 

geral 3,8 2,3 
Taxa de desfrute (%) 15,5 16,5 
Peso medio da carcaga (kg) 199,0 220,0 
Relaqao touro/vaca 1:17 1:30 

Lota^ao media dos pastos 

(UA/ha) 0,42 0,81 

Fonte: (1) CEPEN. (Convenio MA/CONDEPE) — Pesquisa 

direta — 1971/72. 

(2) IEA (Convenio Uniao/Estado/FAPESP) — Proje- 

to IE A/2 — 1972/73. 
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TABELA 1-5 

AREA E RENDIMENTO DAS PASTAGENS, 

BRASIL — 1960 E 1971 

Ano 

Area de 

pastagem 

(1.000 ha) 

Rebanho 

(1.000 cab.)- 
Densidade 

Cab./ha UA/ha 

1960^ 

1971(2) 

122.335 

147.000 

55.695 

84.824 

0,45 

0,57 

0,33 

0,42 

Fonte: (1) FIBGE — Censo 1960. 

(2) CEPEN/MA. 

leira vem exibindo, nos ultimos anos, elevadas taxas de cresci- 
mento, registrando-se tambem um ininterrupto processo de ur- 

banizagao da populaqao. Dado que a demanda por carne e sen- 

sivel as mudanqas na renda, tudo indica, a luz das informa^oes 

disponiveis, que a oferta nao acompanhou a procura, fato carac- 

terizado pelas sucessivas crises no abastecimento de carne, segui- 

das por interven^oes das autoridades governamentais na regula- 

rizaqao do mercado. 

Outro aspecto que chama a atengao e o que diz respeito a 
sazonalidade na oferta de animais para o abate durante o ano, 

estreitamente relacionado com a irregularidade no rendimento 

das plantas forrageiras, decorrente das mudangas no meio am- 

biente natural (temperatura, umidade etc.). Isto se verifica pelo 

fato de que a pecuaria de corte no Brasil baseia-se nos alimentos 
fornecidos pelas pastagens, sob forma de pastoreio. A sazonali- 

dade na produgao das pastagens e tambem responsavel pela bai- 
xa taxa de desfrute, uma vez, que causa a interrupqao do cresci- 

mento ou a perda de peso dos animais. Com isso se alonga sua 
permanencia no pasto, retardando consequentemente seu envio 

ao abate. 

Em sintese, a pecuaria de corte no Brasil, bem como em Sao 

Paulo, apesar de este estado ostentar indices de rendimento su- 

periores a media nacional (Tabela 1-3), possui carater extensivo, 

com os animais alimentando-se diretamente das pastagens, e 
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TABELA 1-6 

COMPOSigAO DA AREA DE PASTAGEM, 

BRASIL — 1960 E 1971 

Ano 

Pastagem Pastagem 

natural artificial 
Total 

A A 

(1.000 ha) % (1.000 ha) % 
Area 

(1.000 ha) ■% 

1960(1> 

1971 (2) 
102.272 83,60 20.063 16,40 

106.722 72,60 40.278 27,40 

122.335 

147.000 
100,00 

100,00 

Fonte: (1) FIBGE — Censo 1960. 

(2) CEPEN/MA. 

o crescimento do rebanho se deveu, em grande parte, a expan- 

sao da area com pastagens. 

No ambito do estado de Sao Paulo, o crescimento atraves 

da incorporaqao de novas areas encontra-se limitado pela quase 

plena ocupaqao da superficie agricultavel. O crescimento hori- 

zontal seria possivel pela utiliza^ao de areas exploradas com 

culturas normalmente de alto valor e com voca^ao agricola ja 

definida. Alias, o que se observa nesse estado e uma estabiliza- 

(;ao da area com pastagens, em torno de 11 milhoes de hectares, 
o mesmo acontecendo com a popula^ao bovina, ao redor de 10 

milhoes de cabeqas (Tabela 1-7). Nota-se ainda que a composi- 

cao das pastagens no territorio paulista difere substancialmente 

da observada no pais, uma vez que predominam os pastos artifi- 

cials, com cerca de 65% da area total com pastagem, registran- 

do-se tendencia a aumentar essa propor^ao, conforme sugerem os 

dados da Tabela 1-7, o que explica tambem a melhora da densi- 

dade de 0,54 unidade animal por hectare, em 1960, para 0,67 em 

1972 (Tabela 1-8). 

Dessa forma, a fim de que a pecuaria de corte no estado de 
Sao Paulo venha a apresentar aumentos de produ^ao, tornaram- 

se indispensaveis mudan^as no sistema de produ^ao, atraves de 
movaqoes tecnologicas, consubstanciadas em melhoras dos me- 

todos de formaqao e manejo das pastagens, do arraQoamento e do 
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A populagao bovina no penodo em analise cresceu a uma ta- 

xa geometrica de 3,5% a.a.(1). Com esse ultimo resultado adicio- 

nado a taxa de abate (12%), estima-se a taxa de desfrute do reba- 

nho nacional em torno de 15,5%, que nao deixa de ser baixa(2) 

A relativa estabilidade dos indices de produtividade obser- 

vada para a bovinocultura nacional durante o periodo em questao 

sugere a ausencia de inova^oes tecnologicas de real importancia 

no setor. Tudo indica que o crescimento do efetivo do rebanho se 

deu basicamente em razao da expansao e/ou melhoria da area 

com pastagem. As informaqoes disponiveis mostram que os dois 

lenomenos ocorreram. Com efeito, se, por um lado, entre 1960 e 

1971, a area com pastagem aumentou em 20,2%, por outro, em 

igual periodo, a densidade media, em termos de unidade animal 
(UA) por hectare de pastagem, elevou-se de 0,33 para 0,42 

(Tabela 1-5). 

Nota-se que o aumento da area com pastagem foi devido 
quase que exclusivamente as pastagens artificials, uma vez que 

as areas com pastagens naturals sofreram pouca alteraqao (Ta- 

bela 1-6). Nao obstante, estas sao ainda predominantes, corres- 
pondendo a 73% da area total com pastos (1971). Pode-se dizer 

que as altera<;oes na composiqao das pastagens ocorridas no pe- 

riodo explicam a melhoria na densidade. Como se sabe, habi- 

tualmente, as pastagens artificials sao mais produtivas que as 

naturais. 

O fraco desempenho da pecuaria bovina nacional torna-se 

ainda mais evidente quando se considera que a economia brasi- 

U) Os dados relativos ao efetivo do rebanho bovino nacional sao discor- 
dantes entre as diversas fontes de informagao, bem como no que diz 
respeito k taxa de crescimento. Os dados aqui considerados provem 
dos resultados dos censos da Fundagao IBGE (1960 e 1970) e de esti- 
mativas do CEPEN/MA. A taxa de crescimento do rebanho calculada 
para o periodo de 1960/72, de 3,5% a.a., apresenta-.se superior as taxas 
calculadas a partir de dados de outras fontes. A esse respeito, v. BA- 
DESP — ((Programa de Agao para o Desenvolvimento da Pecuaria 
Paulista», 1974, p. 1. 

(2) A taxa de abate, relagao entre o numero de cabegas abatiaas e o 
numero total de animais existentes no rebanho, difere da taxa de 
desfrute no sentido de que a ultima incorpora a taxa de crescimento 
do rebanho. Portanto, este indice d superior Jtquele para a avaliagao 
do desempenho cla bovinocultura, notadamente a de corte, em virtu- 
de de exprimir a capacidade do rebanho de gerar excedente para o 
abate e/ou para a expansao do plantel. 



o o o o o o o 

8888888 

a3 -M 
O 
h CM 00 O 

to On to 
00 M" i—t CO 

d d 
r—^ 

CM co t"H f-H 

vo a\ T:i" 
On to 
vO rl- 00 
(N O O 

• rH 
o 

r}- CO vo CO 00 00 
00 vo 00 <0 ro "^h ^ io to vO vO vO 

u 

B 
<D 
bjo 
a 
</) 
a3 

PLh 

ts^ O O ' 'i* ^ Tj" *—• CO O ' 
00 On 00 o O 

vo ou VO 

aJ u 
-M 
rt 
C 

e 
<v 
bjo 
rt 4-> 
CD 

vo tN^ o\ Tf cq cm^ 
t-T co" CNT r-T vo" VO" to" 
vo to -rt" CO CO CO 

^}- rj- oo co to oo 
8,—i (N co vo O 

vO to vo In. 00 
lO to to to CO CO 

o 

o 

a; M-J 

O 
X 
C 
rt 

cu 
u 

rO 
u 

»-H CM CM VO CM 
co M- vO to 00 to 00 

i O 00 LO CM CO CO 
oc oo od d ov o 

o 
a 
< 

SCM M- VD 
vO VO VO 

Ov Ov Qv Ov 



16 

padrao zootecnico do rebanho, para citar apenas as mais impor- 

tantes medidas ao lado da oferta de carne. As inovagSes tecno- 

iogicas, sob o aspecto aqui considerado, consistiriam na introdu- 

gao e disseminagao de novos conhecimentos no processo de pro- 

dugao animal. 

Para o estado de Sao Paulo ja existe uma serie de conheci- 

mentos tecnicos disponiveis sobre o setor, resultantes de experi- 

mentos efetuados nos ultimos anos, os quais, se incorporados ao 

processo de produgao, certamente provocariam mudangas quali- 

tativas e quantitativas na produgao de carne. No entanto, pelo 

menos do ponto de vista da empresa pecuarista, a introdugao de 

inovagoes tecnologicas no processo de produgao esta condiciona- 

da a sua viabilidade economica. Tendo em conta esse aspecto, 

procedeu-se a uma analise economica dos resultados de experi- 

mentos com bovinos de corte levados a efeito em Sao Paulo. 

1.2. Objetivo do Estudo 

O presente trabalho tern como objetivo geral investigar sob 

o aspecto economico a possibilidade de introdugao de inovagoes 
tecnologicas na pecuaria de corte nas condigoes do estado de 

Sao Paulo. 

TABELA 1-8 

DENSIDADE DO REBANHO BOVINO PAULISTA POR 

UNIDADE DE AREA, ESTADO DE SAO PAULO, 1960-72 

Densidade 

Cab./ha UA/ha 

1960 0,72 0,54 

1970 0,89 0,55 

1971 0,91 0,64 

1972 0,96 0,67 

Fonte: Dados basicos do IEA. 
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O objetivo especifico consiste em efetuar uma analise eco- 

nomica dos resultados de alguns experimentos realizados no es- 
tado com bovinos de corte. 

1.3. Area de Estudo 

A area de estudo consiste naquela selecionada para o desen- 

volvimento de pesquisas sobre pecuaria de corte do estado de 
Sao Paulo, realizadas pelo Institute de Economia Agricola (IEA) 

da Secretaria da Agricultura. Corresponde ao Oeste do estado, 

onde se concentra a pecuaria de corte(3). 

2. METODOLOGIA 

2.1. Determinagao das Alternativas de Inovagoes 

Tecnologicas 

Para a seleqao das possiveis tecnicas de produqao animal 

que viessem a representar uma inovaqao tecnologica na pecua- 

ria de corte do estado de Sao Paulo, empreendeu-se um levanta- 
mento dos experimentos realizados nos ultimos quinze anos com 

animais de corte. 

Com base nos resultados experimentais disponiveis e que 

se selecionaram as alternativas de inovaqoes tecnologicas consi- 
deradas no presente trabalho. 

Efetuada uma analise critica dos resultados dos experimentos 

realizados, concluiu-se que as alternativas a considerar deveriam 

se limitar a algumas tecnicas de arraqoamento de bovinos de cor- 
te, uma vez que os experimentos relacionados com os aspectos 
zootecnicos, tais como raqas, idade e epoca de cobertura das ma- 

trizes etc. estao por realizar, ou ainda nao oferecem conclusao, 

(3) Para uma descri?ao pormenorizada da area de estudo, bem como sobre 
o processo de amostragem utilizado, v. «Administracao, Tecnologia, 
Custos e Rentabilidade na Bovinocultura de Corte do Estado de Sao 
Paulo, 1972/73», que Integra as pesquisas desenvolvidas no Projeto 
IEA/2 — «Analise Economic a da ProduQao de Oarne Bovina no Esta- 
do de Sao Paulo», da Secretaria da Agricultura. 
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ou apresentam resultados inconcludentes para uma analise eco- 

nomica mais acurada. Tambem por motivos de disponibilidade 
e qualidade dos resultados experimentais, determinou-se que as 
tecnicas de arraqoamento a considerar deveriam limitar-se basi- 

camente a duas modalidades: a primeira, que consiste na produ- 
qao animal com suplementa^ao alimentar no pasto ou a engorda 

em regime de confinamento de animais machos na fase de 

engorda. 

A escolha dos experimentos com plantas forrageiras recaiu 

sobre uma serie de experimentos realizados pelo IRI, na Fazen- 

da Jangada, Municipio de Araqatuba, S.P.. Os experimentos se 

efetuaram com novilhos zebu, da raga Nelore, em pastes forma- 

dos com capim Coloniao (Panicum maximum) em sistema de 

pastoreio continuo. 

Dessa forma, foram selecionadas as seguintes alternativas 

de produqao de pastagem : 

i. pastagem nao adubada; 

ii. pastagem adubada com 100 kg/ha de nitrogenio; 

iii. pastagem adubada com 200 kg/ha de nitrogenio; 

iv. pastagem nao adubada com suplementagao durante o 

periodo de inverno seco de 2 kg/cabeqa/dia de mela<;o. 

Os pastos com adubaqao nitrogenada receberam, durante o 

periodo de formaqao, fertilizagao fosfatada aos niveis de 100 ou 

200 kg/ha de P2 O5, bem como dose de enxofre. 

A primeira alternativa — pastagem de capim coloniao nao 

adubada — figura como a tecnica tradicional de produqao de pas- 
tagem, enquanto que as demais aparecem como alternativas de 

inovagoes tecnologicas. 

Quanto a alternativa de engorda em regime de confinamen- 

to de bovinos em idade de abate, o procedimento para a seleqao 

dos experimentos foi o mesmo adotado em trabalho por nos rea- 

lizado para o Institute de Economia Agricola de Sao Paulo, em 

que se selecionaram sete tratamentos (V [14]). Com base nos 
lesultados obtidos dos sete tratamentos considerados escolheu-se 

o que apresentou melhor resultado economico, ou seja, aquele a 

base de ra<;ao composta de farelo de algodao, a razao de 2 kg dia- 
ries por animal, mais a volumosa silagem de milho, fornecido a 

vontade. 
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2.2. Unidades de Medidas Utilizadas(4) 

2.2.1. UNIDADE-BOVINO 

Numa empresa pecuaria encontram-se animais de diferentes 
idades e sexos, notadamente naquelas que se dedicam ao sistema 

integrado, a cria, recria e engorda. 

A fim de transformar os animais heterogeneos em uma uni- 

dade-padrao, aqui denominada unidade-bovino, procedeu-se 

da seguinte forma: 

i. nas alternativas de produqao animal que compreendem 

a cria, a composiqao do rebanho baseou-se em um lote 
de 100 matrizes (vacas para reproduqao) e as demais 
categorias foram derivadas das taxas de natalidade, 

mortalidade, relaqao vaca/touro e da permanencia dos 

animais na empresa ate o descarte para o abate ou re- 

produqao; 

ii. nas alternativas de produqao animal em que se acham 

abrangidas a recria ou a engorda dos animais, em que 

nao figuram as matrizes, a composiqao do rebanho ba- 

seou-se num lote de 100 garrotes com idade entre um e 
dois anos para o caso da recria-engorda, ou um lote de 

100 novilhos com idade de dois a tres anos, para o caso 

da engorda. O numero de animais para as demais cate- 

gorias, tal como nas alternativas de criaqao, dependera 

da taxa de mortalidade e da idade de abate. 

Dessa forma, para transformar a manada composta de dife- 
rentes animais em uma unidade-bovino, basta dividir por 100 o 

resultado da soma do numero de cabeqas para cada alternativa 

de produqao animal considerada. 

2.2.2. NUTRIENTES DIGESTlVEIS TOTAIS 

Dentre os varios metodos para o calculo da produqao das 
pastagens, utilizadas pelos autores dos experimentos com pasta- 

gens em sistema de pastejo, escolheram-se os resultados expres- 

(4) Os criterios aqui utilizados sao semelhantes aos empregados por Richter 
em trabalho de tese de Ph. D. sobre a pecuaria de corte no estado do 
Rio Grande do Sul [101. 
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sos em termos de Nutrientes Digestiveis Totais (NDT) por uni- 

dade de area. Essa escolha baseou-se no fato de que essa maneira 
de calcular os rendimentos das pastagens procura eliminar o efei- 

to do tipo de animal utilizado para o consume da forrageira, isto 

e, transforma em um denominador comum a produqao das pas- 

tagens, independente dos tipos e do estado fisiologico dos ani- 

mals (V [3] e [5]). 

Uma outra maneira de avaliar a produqao das pastagens. 
atraves dos ganhos em peso ou animais-dias por unidade de area, 

apresenta o inconveniente de ter que levar em consideraqao os ti- 

pos de animais utilizados no pastoreio, uma vez que, por exem- 

plo, reses do mesmo padrao zootecnico exibem taxas de ganho de 

peso diferenciadas com a idade. No calculo da produqao das pas- 

tagens pelo metodo dos NDT consumidos para a manutenqao e 

os ganhos em peso, essas particularidades sao consideradas atra- 

ves do emprego de fatores de conversao apropriados. Procedeu- 

se desse modo pelo fato de que serao combinadas diversas alter- 

nativas de produqao animal, com composiqao do rebanho dife- 

renciada, com as alternativas de produqao de forrageiras. 

Por outro lado, o consume de alimento pelo rebanho (alimen- 

to aqui se refere ao consume de forrageiras) foi calculado com 

base em suas necessidades de NDT para manutenqao e ganhos 
em peso. Assim, o consume de forrageira pelos animais em regi- 

me de pastoreio e de diferentes tipos foi transformado, tambem, 
em uma unidade-padrao, expressa em termos de quilos de NDT 

necessaries por unidade-bovino. 

Para o calculo das necessidades de NDT por unidade-bovino 

confrontaram-se os dados contidos nas tabelas para rebanho de 

corte em [6], [4] e [7]. 

A escolha dos coeficientes constantes nas tabelas baseou-se 

na avaliagao sobre o estado fisico dos animais, no inicio e no fi- 
nal do periodo, no sexo e nos ganhos ou perdas de peso durante 

o ano. 

Devido a sazonalidade na produqao das forrageiras, as ne- 
cessidades de NDT para cada categoria de animal, da mesma for- 

ma que para a produgao das pastagens, foram calculadas para os 

periodos de verao umido e inverno seco. Com base em resulta- 

dos experimentais, o periodo de verao umido correspondera a 202 
dias e o de inverno seco, a 163 dias (V [8]). 
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Por fim, o confronto das necessidades de NDT por unidade- 

bovino com a produqao das pastagens em termos de NDT, ambas 

num mesmo intervalo de tempo, permite calcular o numero de 

unidades-bovino por unidade de area com pastagem. A unidade 

de area utilizada e o hectare (10.000 m2). 

2.3. Metodo Utilizado para a Selegao das Alternativas Otimas 

Para a avaliagao da possibilidade de inovaqoes tecnologicas 
na pecuaria de corte do estado de Sao Paulo utilizou-se o metodo 

dos fluxos de caixa descontados, que e de uso frequente como 

criterio para a avalia^ao e seleqao de alternativas de investimen- 

tos. Segundo essa metodologia, a melhor alternativa de investi- 

mentos, sob o aspecto economico, sera a que apresentar maior va- 

lor atual ou o criterio alternativo de maior taxa interna de retor- 
no, desde que se considere a taxa interna de retorno do investi- 

mento incremental nas alternativas de investimentos mutuamen- 

te exclusivas (V [2]). 

A avaliaqao e a seleqao das alternativas otimas serao feitas 

atraves do criterio da maior taxa interna de retorno. Assim, co- 

tejar-se-ao diferentes alternativas de produqao animal, cria, re- 
cria e engorda, e suas combinaqoes com as alternativas de produ- 
cao de pastagem, suplementa^ao alimentar no pasto e confina- 

mento de animais em idade de abate. 

A produqao de pastagem em pasto de capim coloniao nao 

adubado figura como a tecnica tradicional, enquanto que as de- 

mais tecnicas de formaqao de pastagens consideradas, ou seja. 
com diferentes dosagens de fertilizaqao, bem como o arragoamen- 

to de animais atraves da suplementa(;ao alimentar no pasto e em 
regime de confinamento, serao consideradas como alternativas 

de inovaqoes tecnologicas. 

Para cada alternativa considerada elaboraram-se fluxos de 

caixa. Os pregos considerados referem-se aos medios de 1973. 

Como se trata de escolha entre alternativas de investimentos 

cujos resultados esperados se dao ao longo do tempo, e conve- 

niente que se determine a dura^ao deste. Em linguagem tecnica, 

irata-se de fixar o horizonte de planejamento, o que esta rela- 
cionado com a vida economica dos equipamentos do projeto 

(V [2]). 
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No caso da pecuaria de corte, a fixa^ao do horizonte de pla- 

nejamento torna-se problematica em virtude da carencia de in- 

formaqoes sobre a vida economica dos "equipamentos" envol- 
vidos. Em empreendimentos com pecuaria de corte, a imobiliza- 

gao representada pelo capital fixo diz respeito aos valores em- 

patados em rebanho, terra, forma^ao de pastagens, instala(;oes, 

maquinas e equipamentos, itens esses de vida economica dispar. 

No entanto, em virtude da importancia das pastagens como fon- 

te de alimentos nas alternativas consideradas, sua vida econo- 

mica sera tomada como base para a fixa^ao do horizonte de pla- 

ne jamento. 

Nao se dispoe de resultados experimentais sobre a duraqao 

de pastagens com capim coloniao. For outro lado, informa^oes 

colhidas junto a pecuaristas do estado de Sao Paulo mostram 

que eles atribuem, em media, uma vida util de dez anos para pas- 
tagem formada com aquele capim (V [9]. Adotou-se, pois, es- 

se periodo de tempo, atraves do qual foram estimados os rendi- 
mentos anuais esperados. 

Dessa forma, esta envolvido um periodo de onze anos, o pri- 

meiro correspondendo a implanta^ao do projeto, devendo, ao 

longo dos demais, ocorrer os rendimentos esperados. 

2.4. Calculo dos Fluxos de Caixa 

2.4.1. GUSTOS ASSOCIADOS A IMPLANTAQAO DOS 

PROJETOS 

Admitiram-se como custos de implantaqao dos projetos (pe- 
riodo zero) os gastos relatives as seguintes categorias de inves- 

timentos, dependendo da combina^ao das alternativas de produ- 

^ao animal com as de produgao de pastagem a serem consi- 

deradas: 

i. custos com formaqao das pastagens, em Cr$ por hec- 

tare de pastagem; 

ii. custos com a construgao de instalaqoes, em Cr$ por 
unidade-bovina; 

iii. custos com a construgao de cercas, em Cr$ por hectare 

de pastagem; 
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iv valor dos animais, cuja permanencia na propriedade 

seja superior a um ano, em Cr$ por unidade-bovina. 

O capital imobilizado em reses foi calculado com base na 

composiqao do rebanho para cada alternativa de produqao animal 

considerada. Essa importancia figura no fluxo de caixa duas ve- 
zes, a primeira como investimento inicial, e a segunda como valor 

residual do projeto, e exclui o valor dos animais que constituem o 

fluxo de venda anual. 

Alem dos gastos acima, foram tambem considerados como 

desembolso no period© zero, parte dos custos variaveis anuais 
com bovinos, tais como gastos com a aquisiqao de animais para a 

engorda na empresa e 50% das despesas anuais com controle de 
doenga/parasitas, alimentagao e utensilios diversos, todos expres- 

ses em unidade-bovino. 

Essas estimativas de custo variavel computadas como desem- 

bolso no period© inicial nao figuram no ultimo period© dos fluxos 

de caixa, isto e, o periodo 10. 

Considerou-se para cada alternativa de produqao animal um 
rebanho ja estabilizado. Assim, admitiu-se que, para compor a 

estrutura do rebanho basico, os animais foram objeto de aquisigao, 

exceto contudo a parcela representada pelo fluxo de venda anual, 

isto e, animais dentro de uma mesma categoria cuja permanencia 
na propriedade seja inferior a um ano. 

O capital imobilizado em maquinas e equipamentos foi consi- 
derado de forma indireta, atraves do custo de aluguel. 

A partir dos coeficientes de emprego dos services desses fa- 

tores e do aluguel de um dia de oito horas de service de um trator 

de rodas com implementos, foram estimados os gastos relatives a 
maquinas e equipamentos. 

Calcularam-se as estimativas para instalaqoes com base na 

area construida adequada ao manejo do rebanho, ou seja, correla- 
cionada ao numero de bovinos a ser manejado. 

Os custos relatives a forma^ao de pastagens, bem como a 
constru(;ao de cercas, foram calculados por unidade de area (hecta- 

re), enquanto que os custos associados as alternativas de produ- 

cao animal foram expresses por unidade-bovino. 
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Considerou-se uma segrmda alternativa de calculo em que 
esta previsto o investimento em terras, que corresponde ao pre- 

qo da terra nua. Da mesma maneira que para o valor do reba- 

nho, essa importancia aparece duas vezes nos fluxos de caixa, co- 

mo investimento e como valor residual do projeto. 

O fator terra foi tambem considerado atraves de outra alter- 

nativa de calculo, em que se tomou por base o preqo medio anual 

de arrendamento de um hectare de terra com pastagem, impor- 

tancia computada ao longo de todo o fluxo de caixa. 

2.4.2. RETORNOS BRUTOS ANUAIS 

Sao calculados para cada alternativa de produ^ao considerada 

e em termos de unidade-bovino. Consistem no resultado da ven- 

da anual de animais para o abate ou, dependendo do caso, para 

a reproduqao (venda de novilhas). 

Nas alternativas de produ^ao animal que envolvem a cria^ao, 
ou seja, onde aparecem na composi<;ao do rebanho as matrizes, 

considerou-se uma estimativa para a venda de leite. 

2.4.3. GUSTOS VARIAVEIS ANUAIS 

Basicamente foram consideradas duas categorias de custos 

variaveis. Uma que corresponde aos custos variaveis associados 

ao rebanho e que varia segundo as alternativas de produqao ani- 
mal considerada. Como tal figuram as despesas anuais com os 

seguintes itens e calculados por unidade-bovino: 

i. controle de doen(;as e parasitas; 

ii. sal, comum e mineral; 

iii. mao-de-obra no manejo do rebanho; 

iv manutenqao das instalagoes, 5% sobre o valor de 
construgao; 

v. utensilios diversos; 

reposigao de reprodutores (25%); 
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vii. animais novos; 

viii. impostos; 

ix. alimentos adquiridos com a suplementaqao alimentar 

no pasto ou com o confinamento; e 

x. prepare e distribuigao de raqoes. 

A segunda categoria de custos variaveis diz respeito as 

despesas com a manutenqao das pastagens e cercas, expressas 

por unidade de area. 

Na manuten<;ao de cercas, considerou-se o valor de 5% sobre 

o das cercas construidas, enquanto que na das pastagens apare- 

cem os seguintes itens de despesa anual: 

i. limpeza das pastagens; 

ii. combate a formiga cortadeira; e 

iii. reposigao de adubagao. 

2.4.4. RENDIMENTOS ANUAIS ESPERADOS 

A partir das estimativas de unidades-bovino por unidade de 

area, os resultados expresses em Cr$ por unidade-bovino foram 
transformados em unidade de area. 

Dessa forma, os rendimentos anuais esperados, componentes 

dos fluxos de caixa ao longo do periodo de 1 a 10, constituem o 
resultado da diferenga entre os retornos brutos anuais por hec- 

tares e os custos variaveis totais anuais por hectare e calculados 
segundo a combina(;ao das alternativas de produgao animal com 

as de produ^ao de pastagens. 

Para melhor visualiza<;ao e interpretaqao dos resultados, jul- 

gou-se conveniente expandir os fluxos de caixa para uma area 

com pastagem de dimensao maior que o hectare, que foi a unidade 
inicialmente utilizada. Assim, os resultados finais foram expan- 

didos para uma area de 100 hectares de pastagem. 

Convem esclarecer que a dimensao da area aqui considerada 

constitui apenas uma "unidade de trabalho", nao tendo qualquer 
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rela^ao com hipoteses sobre o tamanho otimo da empresa pecua- 
ria. A hipotese subjacente e a de que os rendimentos mostram-se 

constantes ao mvel de escala de produqao, independente, por- 
t'.nto, da dimensao da empresa. 

3. RESULTADOS E CONCLUS5ES 

A Tabela 3-1 apresenta os fluxos de caixa e as taxas internas 

de retorno, segundo a combina<;ao das alternativas de produqao 

animal com as de produgao de pastagens consideradas, e rela- 

rivos a area de 100 hectares de pastos. 

Os resultados com o valor da terra para as pastagens adu- 

badas aparecem apenas quando combinadas com a alternativa de 

produgao animal em cria, recria e engorda em regime de pastoreio 
exclusivo, o que e suficiente, tendo em conta os propositos do 

presente trabalho. 

Por outro lado, achou-se desnecessario indicar os resultados 

relatives a outra alternativa de calculo, em que o fator terra 

ligura atraves do custo de arrendamento, pelo fato de que neste 
caso as taxas internas de retorno assumem valores negatives. 

O custo de arrendamento da terra, estimado em Cr$ 35.000,00 
por ano para 100 hectares de pastos, ao ser computado ao longo 

dos fluxos de caixa, reduz substancialmente os rendimentos anuais 
esperados, ocorrendo casos em que os torna negatives. 

Outro esclarecimento diz respeito a alternativas de produ^ao 
animal de engorda em confinamento apenas, na qual nao figura 

a area com pastagem. No entanto, admite-se que para confinar 
500 animais durante 140 dias sao necessarios 47,5 hectares de 

terra para a produqao de silagem de milho. Essa area foi consi- 
derada na elaboraqao do fluxo de caixa com o valor da terra 

(Tabela 3-2). 

As alternativas em que nao figuram a engorda em confina- 
mento ou em pasto com a suplementa^ao alimentar representam 

a tecnica tradicional na pecuaria de corte do estado de Sao Paulo, 
que, como ja foi assinalado, consiste em manter as reses em 

regime de pastejo exclusivo em pastagens nao adubadas, formadas 

em sua grande maioria a base de capim coloniao. 
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Dessa forma, o cruzamento das cinco primeiras linhas com 

a primeira coluna da tabela fornece os resultados relatives a 
tecnica tradicional. De outra parte, os demais cruzamentos apre- 

sentam os resultados para as alternativas de inovaqoes tecno- 

logicas. 

3.1. Algumas Consideragoes sobre os Resultados para a Tecnica 

Tradicional 

Tomando como referencia as taxas internas de retorno, cal- 

culadas para as alternativas de produgao animal em regime de 

pastejo exclusivo em pastes nao adubados, observa-se um relative 

equilibrio entre elas, excetuando-se, porem, a engorda. Com 

efeito, a taxa interna de retorno, sem considerar o valor da terra, 

varia entre 18,22% e 18,94%, quando se consideram as atividades 

de cria-recria-engorda, cria, cria-recria e recria-engorda; enquanto 
isso e de 23,69% para a atividade de engorda. 

Nota-se que essas taxas ficam reduzidas a pouco mais de 
um terqo ao computar o valor da terra nua. Assim, com base 

em pregos de 1973, e nos indices de eficiencia implicitos, os 
resultados sugerem uma maior vantagem economica para a ati- 

vidade de engorda em comparagao as atividades que envolvem 
a cria e recria dos animais. Esse fato fica ressaltado ainda mais, 

quando se considera que, dada a area com pastagem, os recursos 
financeiros necessaries a implantagao das atividades de cria mos- 

tram-se superiores aos da engorda. 

Observa-se tambem que os recursos necessaries a implan- 

tagao da atividade de recria-engorda sao inferiores ao necessaries 
as atividades de criagao, o que podera constituir vantagens para 

a primeira, desde que se admite a aplicagao alternativa compen- 
sadora do capital com ela liberado. 

De modo geral, o valor da terra nua, da ordem de Cr$ 330,00 
mil para 100 hectares de pastagem, chega a triplicar o capital 

necessario a implantagao das alternativas de produgao animal 

em questao. 

Por outro lado, convem chamar a atengao para o fato de 

que os pregos relatives dos bovinos, segundo as diversas cate- 
gorias, afetam sobremodo as taxas de retorno entre as alterna- 

tivas de produgao animal aqui consideradas. Exemplificando, 



TABELA 3-2 

FLUXO DE CAIXA E TAX A INTERNA DE RETORNO DA 

ALTERNATIVA DE PRODUgAO ANIMAL DE ENGORDA 

EM CONFINAMENTO DE 500 ANIMAIS 

ESTADO DE SAO PAULO, 1973 

_ , . Fluxo de Caixa 
Penodo 

(Quadrimestre) sem valor da com valor da 

terra terra(I) 

0 — 110.424,20 — 267.174,20 

1 — 417.765,84 — 417.765,84 
2 — 105.029,% — 105.029,96 

3 581.294,80 581.294,80 
4 — 417.765,84 — 417.765,84 

5 — 105.029,96 — 105.029,96 

6 581.294,80 581.294,80 

7 — 417.765,84 — 417.765,84 

8 — 105.029,96 — 105.029,96 
9 581.294,80 581.294,80 

10 — 417.765,84 — 417.765,84 

11 — 105.029,96 — 105.029,96 
12 581.294,80 581.294,80 

13 — 417.765,84 — 417.765,84 

14 — 105.029,96 — 105.029,96 

15 581,294,80 581.294,80 

16 — 417.765,84 — 417.765,84 

17 — 105.029,96 — 105.029,96 

18 581.294,80 581.294,80 

19 — 417.765,84 — 417.765,84 

20 — 105.029,96 — 105.029,96 

21 581.294,80 581.294,80 

22 — 417.765,84 — 417.765,84 

23 — 105.029,96 — 105.029,96 

24 581.294,80 581.294,80 

25 — 417.765,84 — 417.765,84 

26 — 105.029,96 — 105.029,96 

27 581.294,80 581.294,80 

28 — 417.765,84 — 417.765,84 

29 — 105.029,96 — 105.029,96 

30 627.499,00 784.249,00 

Taxa interna de 
retorno (anual) 13,20 9,43 

(1) Computou-se o valor da terra necessaria a producao de sila 
gem de milho. 
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uma valorizaqao do animal em fase de recria ou de engorda em 

rela^ao aquele em condiqoes de abate (boi gordo) elevara a taxa 

de retorno das atividades de cria, cujo produto final consiste na 

venda de garrote. Por sen turno, a rentabilidade da atividade 

de engorda, assim como da recria-engorda, ficaria prejudicada, 

pelo menos em termos relatives, uma vez, que os rendimentos 
esperados nessas atividades se reduzirao com o aumento do preqo 

de seu insumo basico. 

O fato e que a taxa de retorno das empresas especializadas 

na recria e/ou engorda de bovinos criados e/ou recriados em 

outras empresas depende, em grande parte, da diferenqa entre o 

prego do animal adquirido e do animal vendido. Em outros ter- 
mos, dado o custo de manutenqao do animal no pasto, a taxa de 

retorno sera maior (menor) quanto maior (menor) for a diferen- 

ca entre o preqo de compra e venda dos bovinos em termos de 

Cr$ por arroba de carne. 

Essas consideraqoes podem explicar, em termos de curto 

prazo, as difere^as entre as taxas de retorno, segundo a espe- 

cializaqao das empresas pecuarias. No entanto, admitindo uma 

perfeita mobilidade entre os pecuaristas, no que diz respeito a 
escolha de atividade dentro do setor, tudo leva a crer que no 

longo prazo a tendencia seja no sentido de nivelar as taxas de 

retorno entre as alternativas de produqao animal aqui consi- 

deradas. 

Assim, maiores vantagens economicas para a engorda indu- 

zirao a transferencia de pecuaristas especializados nas atividades 

de criagao para aquela no momento mais compensadora. Isso 
resultara na escassez de bovinos para a engorda (bois magros), 

com o consequente aumento do prego desse tipo de animal — 

vale dizer, portanto, uma reduqao da taxa de retorno naquela 

atividade ao passo que um aumento nesta; mutatis mudandis, 

quando da ocorrencia de maiores vantagens economicas para as 
atividades de criaqao em comparaqao com as de recria ou de 

engorda. 

Cabe aqui observar que estudos realizados evidenciam o 

fato de que os preqos pagos pelos animais em fase de cria e 
recria, bem como pela vaca gorda, estao estreitamente relacio- 
nados ao preqo de mercado do boi gordo. No entanto, verifica-se 

que as mudanqas de pregos para aquelas categorias de animais 
nao se fazem na mesma propor^ao da que ocorre no preqo do 
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produto final, o boi gordo. Ha que registrar tambem a evidencia 
de que a a matanqa de vacas esta relacionada ao prego do boi gor- 

do, o que pode explicar os ciclos observados na oferta de animais 

para o abate. Isso porque uma alteraqao no estoque de matrizes 

afetara a oferta no futuro, uma vez que o numero de bois aba- 
tidos em um ano determina-se, em grande parte, pelo de vacas 

existentes no passado. Dessa forma, a periodicidade de ciclo 

dependera da idade media em que os animais sao enviados ao 
abate. 

3.2. Adubagao de Pastagens 

Como se observa atraves dos resultados constantes na Ta- 

bela 3-1, as taxas internas de retorno, calculadas para as alter- 
nativas de produ^ao animal em regime de pastoreio em pastos 

adubados com 100 Kg/ha de N e P2 O5, correspondem a pouco 

menos de um terqo das taxas obtidas para as alternativas em que 

os bovinos sao mantidos em pastos nao adubados formados a 

base de capim coloniao. Tal diferenqa torna-se bastante maior 

ao se elevar o nivel de adubaqao para 200 Kg/ha de N. 

Com efeito, tomando como referencia os resultados sem o 

valor da terra e para a alternativa de produqao animal em sis- 

tema integrado, nota-se que a taxa interna de retorno de 18,63%, 

no caso em que os bovinos sao mantidos em pastos nao adubados, 

cai para 5,32%, se mantidos naqueles com adubaqao de 100 Kg/ha 

de N e P2 O5, ou para apenas 1,61%, quando em pastos adubados 
com 200 Kg/ha de N e a dosagem de fosforo. 

Esses resultados evidenciam, sob o aspecto economico, a 

superioridade da tecnica tradicional, na regiao da pecuaria de 

corte no estado de Sao Paulo, quanto a formagao das pastagens, 

ou seja, pastagens constituidas a base de capim coloniao sem 
adubaqao. 

Verifica-se que a produqao animal em pastagem nao adu- 

bada, alem de figurar com taxa interna de retorno maior, apre- 

senta, como era de esperar, necessidades de recursos financeiros 

por unidade de area inferiores a produ^ao animal em pastos adu- 
bados, o que significa uma liberaqao de capital. Esse fato amplia 

mais as vantagens economicas para as pastagens nao adubadas 

em relaqao as adubadas. 
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Assim, para 100 hectares de pastagem, o desembolso inicial 

(penodo zero) de Cr| 176.329,04, para a producao animal em 

sistema integrado em pastes nao adubados, eleva-se para 
Cr$ 314.982,44, quando ocorre em pastos adubados com 100 Kg/ha 

de N e P2 O5. Portanto, registra-se um investimento marginal 
de Cr$ 138.653,40, do qual Cr$ 49.382,00 referem-se aos gastos 

adicionais com a adubaqao durante a implantaqao da pastagem, 

enquanto que o restante e relativo aos animais extras provenien- 

tes do aumento na lota^ao dos pastos. 

evidente que o investimento marginal relativo a adubaqao 

de 200 Kg/ha de N apresenta-se superior ao acima calculado. 

Nota-se ainda que os rendimentos anuais esperados com a 
produqao animal em pastos nao adubados mostram-se superiores 

aos obtidos com a producao em pastos adubados. Isso significa 

que o custo marginal situa-se acima da receita marginal ao se 
passar da tecnica tradicional de formaqao de pastagem para a 

inovadora. 

Verificou-se que os custos adicionais com a aduba<;ao expli- 
cam a maior parte das diferenqas entre as taxas internas de 

retorno calculadas. Assim, embora a pratica de adubaqao das 

pastagens incremente a produqao por unidade de area — a ponto 

de o rendimento mais do que duplicar no caso de uso de 200 Kg/ha 

de N e P2 O5, em compara(;ao com o de pastos nao adubados —, 
os acrescimos nos custos associados a adoqao dessa pratica sao 

de tal ordem que a tornam desvantajosa se confrontada com a 
tecnica tradicional. 

Em sintese, a luz dos resultados obtidos, conclui-se que as 

atuais condiqoes de mercado apresentam-se desfavoraveis a inten- 

sifica^ao do uso de fertilizantes na pecuaria de corte do estado. 
O incremento de seu emprego nas pastagens ira depender basi- 

camente da relacao preqos insumos (fertilizante)/produto e dos 
pregos relatives entre esse insumo e o fator terra. 

Como demonstram os resultados experimentais, a aduba^ao 

de pastagens repercute sobremodo na producao por unidade de 
area. Assim, a adoqao dessa pratica resulta no uso mais intensive 

do fator terra, em contraposiqao a alternativa de expandir a pro- 

duqao da empresa pecuaria atraves da incorpora^ao de novas 
areas. Em outros termos, a adubaqao ao poupar terra age como 
substitui<;ao a esse fator. 
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Desse modo, se se considerar constante o preqo real dos 
fertilizantes, a intensificagao de seu uso podera ser obtida atraves 
de eleva^oes no prego real da terra, ou mediante aumento no 

preqo real do produto final (boi gordo), ou ainda da combinaqao 
dos dois efeitos. 

Nesse sentido, torna-se interessante investigar o compor- 
tamento de tais efeitos no passado recente. Para tanto, elaborou- 

se o grafico 3.1., que mostra o comportamento das rela<;6es pre- 
^os fertilizantes/boi gordo e fertilizantes/terra nua para pasta- 

gem ao longo do periodo de 1964/74. Essas relagoes foram cons- 

truidas a partir dos indices de preqos, em termos reais, com 1964 
como o ano-base, relatives aos pre^os medios anuais no estado de 

Sao Paulo da arroba do boi gordo, dos fertilizantes e da terra 

nua para pastagem. A fonte das informaqoes e o Institute de 

Economia Agricola do Estado de Sao Paulo. Visto que os preqos 

levantados por esse orgao para a terra nua referem-se ao mes 

de Janeiro, julgou-se conveniente calcular a media aritmetica 
simples dos pre^os na suposiqao de que esse resultado seja repre- 

sentativo do pre(;o medio anual para os diversos anos do periodo 
cm questao. Assim, o preqo para um determinado ano e o resul- 

tado da media aritmetica simples entre o preqo de Janeiro desse 

ano e o de igual mes do ano subsequente. 

Depreende-se do grafico 3.1. que, no periodo em analise, as 

condiqoes de mercado apresentam tendencias para uma maior 

intensificaqao no uso de fertilizantes nas pastagens durante o 

bienio 1965-67 e no quinquenio 1969-73, dado que, nesses inter- 
vales que correspondem a quase totalidade do periodo em ques- 

tao, as rela<;oes mostram-se decrescentes. Observa-se que os 

aumentos nos pre^os dos fertilizantes ocorridos a partir de mea- 

dos de 1973 foram mais que proporcionais aos aumentos obser- 

vados para a terra nua bem como para o boi gordo, o qu'e inver- 

teu a tendencia ate entao favoravel ao emprego daquele insumo. 

Pode-se observar ainda que, ao longo do periodo em analise, 
o indice real para os fertilizantes situou-se em posiqao inferior 

aos mesmos indices para o boi gordo e para a terra nua, exce- 
tuando-se os anos de 1965 e 1969. 

Em que pese a tendencia observada para a intensificaqao do 

uso de fertlizantes nas pastagens, as informaqoes disponiveis 
mostram que a parcela dos pastos da regiao da pecuaria de corte 

do estado de Sao Paulo que recebeu adubaqao quimica, durante o 
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ano agncola de 1972/73, apresentava-se inexpressiva, cerca de 
1% da area total com pastagens. Enquanto isso, 2,8% da area 

com pastes artificials e 17,4% daquela com pastes formados na- 

quele ano agricola receberam adubaqao. Esta ultima proporqao, 
em confronto com as duas anteriores, sugere uma certa intensifi- 

caqao no uso do insumo em questao. Observe-se que esses resul- 

tados se referem a epoca mais favoravel ao emprego de fertili- 

zantes nas pastagens durante todo o periodo analisado. 

Convem esclarecer que a analise com respeito aos preqos 

relativos dos fertilizantes e do fator terra merece interpretaqao 

cautelosa. Do ponto de vista da empresa pecuaria, e possivel, 

mesmo em regioes onde a superficie agricultavel se encontre 

plenamente ocupada, aumentar a produqao animal atraves da 
expansao da area com pastagens, mediante a compra de areas de 

outras empresas, ou da melhora da existente. 

Deixando de lado possiveis ganhos de escala, a opgao entre 

o aumento da produqao da empresa, ou atraves da expansao da 

area, ou do emprego de fertilizantes (que aumenta a produqao 

por unidade de area) ira depender, alem dos preqos relativos, da 

expectativa em torno do valor da terra no futuro. 

Note-se que ambas as alternativas envolvem aplicagao de 

recursos financeiros. Todavia, ha uma diferenga: os recursos 
aplicados na aduba^ao das pastagens se exaurem ao longo do 

tempo, enquanto que os empregados na compra de terras podem 

ser reavidos, o que se explica pelo fato de o fator terra poder 

proporcionar ao seu possiudor duas modalidades de ganhos: o 

primeiro, resultante do uso do fluxo de services prestados pela 

terra a exploragao pecuaria, consistindo neste caso na produqao 

de carne (ganho tambem proporcionado pelos fertilizantes) ; e o 
segundo constituindo a retribuigao a simples posse de estoque 

de recurso, cujo valor e considerado como a garantia que oferece 
contra a inflaqao (v. [12]). Cumpre, pois considerar tambem os 
possiveis ganhos de capital provenientes da valoriza^ao da terra 

cm termos reais. 

Dessa forma, expectativas sobre a valorizaqao da terra (espe- 
culaQao imobiliaria) podem constituir empecilho a intensificaqao 

do uso de fertilizantes nas pastagens. 

Tais consideragoes sao extensivas aos resultados obtidos para 

as taxas internas de retorno, calculadas com o valor da terra, 
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pois nao se levoti ^em conta a valorizaqao (ou desvaloriza^ao) 
dos recursos aplicados nesse fator. Em outras palavras, a impor- 

tancia computada no ultimo periodo do fluxo de caixa, a titulo 

de valor residual da terra, e a mesma considerada no periodo 

inicial. 

3.3. Engorda em Confinamento e com Suplementagao Alimentar 

no Pasto 

O confinamento bem como a suplementa<;ao alimentar no 

pasto, aqui considerados, consistem na engorda de bovinos machos 

recriados para envio ao abate durante a fase critica da entressa- 

fra. Portanto, essa pratica devera ocorrer durante o periodo de 

inverno seco, quando a produqao das pastagens se apresenta 
escassa em compara^ao com a produ(;ao abundante no verao 

umido. 

Por outro lado, consideram-se tres alternativas de produqao 

animal com engorda em confinamento, ao passo que, para a 

suplementagao alimentar, se admite uma unica alternativa. 

Os dados constantes nas tres ultimas linhas das Tabelas 3-1 

e 3-2 mostram os resultados para as alternativas de producao 
animal em questao, que representam, ao lado da adubaqao das 
pastagens, as alternativas de inovacoes tecnologicas na bovino- 

cultura de corte do estado de Sao Paulo aqui consideradas. 

Como se pode observar atraves do confronto dos resultados, 

ao contrario do que se constata para a adubaqao das pastagens, 

a tecnica de arraQoamento dos bovinos no cocho' ou com suple- 
mentagao no pasto apresenta vantagens economicas, se bem que 
moderadas, quando comparada a tecnica tradicional de producao 

animal. 

Assim, considerando os resultados sem o valor da terra, a 

menor taxa interna de retorno calculada para as alternativas ora 

em analise, de 19,10% para a engorda em confinamento de ani- 
mais criados e recriados na propria empresa, e apenas inferior 
a calculada para a engorda a base de pastes nao adubados 

(23,69%), porem pouco superior as taxas para as outras quatro 
alternativas de produgao animal tradicionais, que variam entre 

18,22% e 18,94%. Enquanto isso, a engorda com a suplementaqao 
alimentar em pastos nao adubados apresenta taxa interna de 

retorno semelhante aquela para a engorda em regime de pastoreio 
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exclusivo, em torno cle 24%. Nota-s'e que essa e a maior taxa de 

rentabilidade, dentre as calculadas. 

Em contraposiqao, a alternativa de engorda em confinamento 

de animais criados e recriados em outras empresas figura com 
a mais baixa taxa interna de retorno, da ordem de 13,20% (Ta- 

bela 3-2). No entanto, sua posigao relativa fica sensivelmente 

melhorada quando se levam em conta os resultados com o valor 
da terra, ou aqueles das alternativas de produqao animal em 

regime de pastejo em pastes adubados. Como se pode observar, 

a taxa interna de retorno para a engorda em confinamento apenas 

calculada com o valor da terra necessaria a producao de silagem 
de milho de 9,43% (Tabela 3-2), mostra-se superior aquelas 
obtidas para as alternativas de producao animal em regime de 

pastejo em pastes nao adubados com o valor da terra e em pastos 

adubados com ou sem o valor da terra (Tabela 3-1). 

A fim de avaliar os efeitos da engorda em confinamento 

sobre a produqao animal, e suficiente confrontar os resultados 
obtidos para a alternativa de cria-recria-engorda em regime de 

pastoreio exclusivo, com os da cria e recria e engorda em confi- 
namento, pois compreendem todas as fases da produqao animal. 

A analise que segue tera como base esse confronto, ou seja, a 

primeira e sexta linhas da Tabela 3-1. 

Nota-se que, com o confinamento, a taxa interna de retorno 
para pastos nao adubados, comparada com as taxas para os pastos 

adubados, fica reduzida em termos proporcionais. Com efeito, 

considerando os resultados sem o valor da terra, a taxa interna 

de retorno para a alternativa de cria-recria-engorda a base de 
pastos nao adubados, de 18,63%, eleva-se para 19,10% para a 
alternativa em que a engorda se faz a base de confinamento, 

portanto um aumento de apenas 2,5%, enquanto que se altera de 

5.32% para 7,22% (acrescimo de 35,7%) ou de 1,61% para 3,95% 

(acrescimo de 145,3%), quando se comparam, respectivamente, 
os resultados para essas duas alternativas de produqao animal 

em pastos adubados com 100 e 200 Kg/ha de N. Isso se explica 

pelo fato de que o confinamento aumenta a produqao da empresa 

por unidade de area, nao obstante deixe a lotaqao dos pastos 

nialterada, em termos de unidade-animal. Esse aumento resulta 

da reduqao da permanencia dos animais machos na empresa, pois, 

com o confinamento, se antecipa a idade de abate em relaqao aos 
bovinos engordados a base de pasto. 
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TABELA 3-4 

ESTIMATIVAS DE PRODUgAO DE NDT FOR 

HECTARE DE PASTAGEM PROGRAMADA COM 

CAPIM COLONIAO, ESTADO DE SAO PAULO — 1957-1962 

Pastagem(1) 

Nao adubada 

Adubada com 100/ha/ano 

de N 

Adubada com 200/ha/ano 

de N 

Produgao media em Kg de NDT 

por hectare 

Verao Inverno Media 
(202 dias) (163 dias) anual 

8,56 3,27 6,20 

14,88 5,34 10,62 

17,77 8,30 13,54 

(1) Todos os pastes receberam, durante o periodo de formaQao, 

adubagao fosfatada e dosagem de enxofre. 

Fonte: Dados basicos do IBEC — Research Institute. 

Por outro lado, os custos associados as pastagens indepen- 

dem do fato de a produqao animal ser com ou sem a estabula(;ao. 
Assim, torna-se evidente que o confinamento, ao aumentar a 

produgao por unidade de area, reduz a proporgao desses custos 

na produqao da empresa. Como se pode observar, essa reduqao 
sera em proporqao maior nos pastes adubados em comparaqao 

aos nao adubados, da mesma forma que cresce a medida em 

que se eleva o nivel da aduba^ao, visto que essa pratica incre- 

menta a produ^ao por unidade de area. 

Com base na Tabela 3-3, pode-se calcular os efeitos do con- 

finamento, da maneira aqui considerada, sobre a produqao da 

empresa expressa em unidades-bovino por 100 hectares de pasto. 

Verifica-se, entao, que a lotaqao media anual em pastes nao 

adubados, de 57,07 unidades-bovino para a alternativa de produqao 

animal em sistema integrado com engorda em regime de pasto- 

reio, aumento para 71-35 unidades-bovino, quando a engorda se 

faz em estabula^ao, portanto um aumento na produqao por uni- 
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dade de area de 25%(5). Com o confinamento, a taxa de desfrute 
do rebanho eleva-se em 11,5% comparativamente a tecnica tradi- 

cional, em que os animais sao engordados em regime de pasto- 

reio exclusivo. Esse resultado decorre da antecipaqao da idade 
em que os animais machos sao enviados ao abate e calculado em 

tela^ao ao estoque medio de reses no plantel da empresa (Tabela 

3-6 e 37). 

TABELA 3-5 

ESTIMATIVAS DAS NECESSIDADES MfiDIAS DIARIAS 

DE NDT FOR UNIDADE-BOVINO, SEGUNDO AS 

ALTERNATIVAS DE PRODUgAO ANIMAL EM REGIME 

DE PASTEJO CONSIDERADAS, 

ESTADO DE SAO PAULO, 1973 

Especifica^ao 

Necessidades medias diarias de 

NDT em Kg por 

unidade-bovino(1) 

Verao Inverno Media 
(202 dias) (163 dias) anual 

Cria, recria e engorda 13,23 7,95 10,87 

Cria 10,07 6,11 8,30 

Cria e recria 11,11 6,84 9,20 

Recria e engorda 11,40 6,43 9,18 

Engorda 7,45 3,88 5,86 

Cria, recria e engorda em con- 

finamento 10,56 6,37 8,69 

Recria e engorda em confina- 
mento 3,50 — 3,50 

(1) Referem-se apenas aos animais mantidos em regime de 

pastejo. 

(5) Conv£m observar que o aumento na produgao da empresa em termos 
/de quilos de came por unidade de drea devido ao confinamento deve- 
rd ser inferior ao calculado em termos de unidades-bovino por unida- 
de de area, pelo motivo de que os bois gordos estabulados serao postos 
k venda com peso m6dio de 15,5 arrobas de carcaga, enquanto que es- 
se peso para os bois engordados a base de paste 6 de 16,5 arrobas. 
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Dessa forma, a area de pastos ocupada pelos novilhos engor- 
dados em regime de pastoreio, com a estabulaqao, sera preen- 

chida por reses, cujas necessidades de NDT sao inferiores as 

desses novilhos, o que possibilita o aumento por unidade de area 

em termos de unidades-bovino, ha pouco calculado. 

Atraves dos dados da Tabela 3-3, observa-se que o aumento 
na produqao da empresa por unidade de area, devido a engorda 

em confinamento, independe do fato de essa pratica vir a ocorrer 
com animais criados e recriados a base de pastos com ou sem 

fertilizagao, pois admite-se que a adubaqao das pastagens afeta 

apenas sua capacidade de suporte, deixando porem inalterada a 

taxa de desfrute do rebanho, uma vez que nao modifica a idade 

de abate. 

Os dados constantes na tabela em analise permitem avaliar 

o aumento na produqao da empresa, mediante a adoqao conco- 
mitante das tecnicas de confinamento e adubaqao das pastagens 

em comparagao com as tecnicas tradicionais. Assim, verifica-se 

que a engorda em confinamento de animais criados e recriados a 

base de pastos adubados com lOOKg/ha de N e P2 O5 aumenta 

em 114% a produqao da empresa em termos de unidade-bovino 
por hectare de pastos nao adubados. Esse incremento eleva-se 

para 173%, quando se consideram os resultados para a estabu- 
laqao de animais criados e recriados em pastos adubados com 

200 Kg/ha de N e 100 Kg/ha de P2 O5. 

Nao obstante proporcionar acrescimos substanciais na pro- 

duqao por unidade de area, a ado<;ao conjugada dessas praticas 
inovadoras resulta em desvantagens economicas em comparaqao 

com as tecnicas tradicionais, conforme se depreende dos resul- 

tados expresses na Tabela 3-1. 

Ate agora se fizeram algumas consideraqoes sobre o confi- 

namento tomando como referencia as alternativas de produqao 
animal em sistema integrado. Assim se procedeu, conforme ja 

realqado, pelo fato de os resultados obtidos para essa alternativa 

se mostrarem passiveis de generaliza^ao, desde que se admite a 
constancia nos indices zootecnicos basicos, segundo as especia- 

liza<;5es das empresas pecuarias. 

A outra alternativa, objeto de estudo, que consiste na compra 

de garrotes para serem recriados na empresa em regime de pas- 
toreio durante o periodo de verao umido, e engordados em confi- 
namento no inverno seco, figura com elevada produqao por uni- 
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TAB EL A 3-6 

COMFOSigAO BASICA DO REBANHO PARA A ALTER- 

NATIVA DE PRODUCAO ANIMAL EM CRIA — RECRIA 

— ENGORDA, ESTADO DE SAO PAULO, 1973(1) 

Categorias Numero de 

animais 

Touro 4 

Vac a 100 
Bezerro (a) 60 

Novilho (a) de 1 a 2 anos 56 

Novilho (a) de 2 a 3 anos 55 
Novilho (a) de 3 a 4 anos 46 

Fonte: Dados basicos do IEA — Pesquisa direta na regiao da 

pecuaria de corte do estado de Sao Paulo — Ano Agri- 

cola 1972/73. 

dade de area, da ordem de 244,57 unidades-bovino por 100 ha de 

pastos nao adubados (Tabela 3-3) — comparativamente as de- 
mais alternativas de produqao animal. Isso se explica por dois 

motivos: primeiro pelo fato de que os pastos deverao ser lotados 

de acordo com a produqao de forragem de verao umido, ao con- 

trario dos demais casos, em que o ajuste animal-pasto devera se 

basear na produqao media anual das pastagens. Assim acontece 

porque a relativa escassez de alimentos fornecidos pelas pasta- 
gens durante o periodo de inverno seco nao chega a constituir 

restriqao a alternativa em questao, dado que nesse periodo os ani- 

mals serao alimentados em cochos. O mesmo nao e possivel para 

a alternativa de produqao animal da existencia, no plantel da em- 
presa, de reses que se deve manter em regime de pastoreio duran- 

te o ano todofc, tais como as matrizes, as novilhas em gestao e os 
alimentados em cochos. O mesmo nao e possivel para a alter- 

nativa de produqao animal da existencia, no plantel da empresa, 

de reses que se deve manter em regime de pastoreio durante 
o ano todo, tais como as matrizes, as novilhas em gesta<;ao e os 

animais em fase de cria e recria. 
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TABELA 3-7 

COMPOSigAO BASICA DO REBANHO PARA A ALTER- 

NATIVA DE PRODUgAO ANIMAL EM CRIA E RECRIA 

E ENGORDA EM REGIME DE CONFINAMENTO, 

ESTADO DE SAO PAULO, 1973 

O segundo motivo esta relacionado com a composigao do 

rebanho dessa alternativa. Consiste apenas em animais jovens 
(garrotes), cujas necessidades de NDT sao relativamente infe- 

riores as calculadas para as demais alternativas de produqao ani- 

mal, em que figuram, na composiqao do rebanho, bovinos com 

idade e peso superiores (vacas, novilhas etc.). ^ obvio que a 

alternativa em questao pressupoe a ocorrencia de empresas espe- 

cializadas na criaqao de animais, pois, se generalizada entre os 

pecuaristas, resultaria na falta de garrotes, que constituem a 

materia-prima da recria. 

Os resultados aqui obtidos evidenciam pequenas vantagens 

cconomicas para as alternativas em que figuram a engorda em 

confinamento ou com suplementa^ao alimentar no pasto, em com- 

paraqao aquelas em que os animais sao mantidos apenas a base 

de pasto. 

Por outro lado, por motives ha pouco explicitados, tais van- 

tagens sao relativamente maiores para pastos adubados em com- 

paraqao com as de pastos nao adubados. 

Esse ultimo fato sugere que a adoqao da tecnica de adubaqao 

das pastagens torna-se mais viavel com a engorda em confina- 

Categorias Numero de 

animais 

Touro 
Vac a 

Bezerro (a) 

Novilho (a) de 1 a 2 anos 

Novilho (a) de 2 a 3 anps 

Novilho de 3 a 4 anos 

4 

100 

60 

56 

55 

19 
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mento de animais criados e recriados a base de pastoreio do que 

com a engorda em regime de pastoreio exclusivo, que constitui 

a tecnica tradicional da bovinocultura de corte do estado de 
Sao Paulo. 

Cumpre observar que essas ilagoes decorrem do simples con- 

tronto entre as taxas internas de retorno calculadas. No entanto, 
convem chamar a aten^ao para o fato de que os resultados sobre 
a tecnica de confinamento exigiram interpretat^ao cautelosa, tendo 

em vista alguns fatores ate o momento nao considerados, que se 

node classificar como favoraveis ou desfavoraveis a adoqao da 

tecnica em questao. Essas restri^oes sao extensivas a tecnica de 
suplementaqao alimentar no pasto, se bem que em menor pro^ 
porqao. 

De inicio, observa-se que, dada a area de pastagem, os recur- 
sos financeiros necessaries a implantaqao das alternativas de 

produgao animal com engorda em confinamento ou com a suple- 
mentaqao alimentar no pasto sao maiores que os exigidos para 
a implanta<;ao das alternativas em que a engorda se faz apenas 

a base de pasto, o mesmo ocorrendo para os rendimentos anuais 

esperados. 

Assim, admitindo se tratar de alternativas de investimento 

inutuamente exclusivas, e preciso considerar os fluxos marginais 

de caixa. Em outros termos, torna-se necessario calcular a taxa 

interna de retorno sobre o investimento marginal e compara-la 
com o custo de oportunidade ou, melhor dizendo, com a taxa que 

se obteria com a aplicaqao alternativa do investimento incremen- 
tal. Todavia, agir dessa forma implica em formular hipoteses 

sobre o custo de oportunidade e, ainda mais, resulta em multiples 
calculos, devido as diversas combinaqoes entre as alternativas 

de produ(;ao consideradas, a fim de calcular as taxas internas de 
retorno sobre o investimento marginal. 

Por esses motivos deixou-se de proceder a tal tipo de analise. 

Contudo, fica registrado que o fato de a tecnica de produ^ao ani- 

mal tradicional liberar recursos financeiros, em comparagao a 

tecnica de confinamento, podera constituir desvantagens na ado- 

cao da ultima alternativa, 

Outro fator nao considerado, possivel de estabelecer desvan- 

tagem para a engorda em confinamento, diz respeito aos pre^os 

de venda dos animais (bois gordos) estabulados. Como ja se viu. 
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admitiu-se que esses animais seriam postos a venda durante a fa- 

se cntica da entressafra, cujo prego considerado e de 8% supe- 
rior ao dos bois engordados em regime de pastoreio exclusivo, 

em que as vendas se fazem ao longo do ano, porem com maior 

intensidade na epoca da safra. Esse acrescimo foi calculado com 
base nas oscilaqoes de preqos observadas, para um periodo de va- 

ries anos, entre o preqo medio de entressafra e o medio anual. 

Pois bem, com a intensificaqao da engojrda em confinamento, da 

forma aqui considerada, poderia acontecer de a oferta de animais 

para o abate se tornar mais homogenea ao longo do ano, o mes- 

mo sucedendo com os pre^os, o que resultaria em desvantagem 
para a tecnica em questao. 

Medidas governamentais, no sentido da estocagem de carne 
bovina no periodo de safra para venda na entressafra, poderao re- 

sultar nas mesmas consequencias. 

Em contraposiqao, o fato de a carne produzida por animais 

estabulados apresentar qualidade superior (e mais tenra), em re- 

la^ao a produzida por bovinos engordados a base de pasto, assina- 

laria vantagem para o arraqoamento em cocho. Isso nao foi obje- 

to de considera<;ao nos calculos dos fluxos de caixa, visto nao se 
verificar no Brasil diferenciaqao de pre^os por tipo de carne, se- 

gundo a qualidade. 

Por fim, registra-se mais uma desvantagem para o confina- 

mento em comparaqao com a engorda em regime de pastoreio, nao 

considerada nas estimativas das taxas de rentabilidade, Trata-se 

do aspecto de que o confinamento, ao proporcionar desenvolvi- 
mento dos animais em ritmo mais acelerado em rela^ao ao daque- 

les mantidos em regime de pastoreio exclusivo, implica em maio- 

res riscos quanto a epoca em que os bovinos deverao ser postos 

a venda. 

Sabe-se que os bovinos apresentam taxas decrescentes de 

ganho de peso, na fase compreendida entre a puberdade e a ma- 
turidade, quando entao cessam de crescer, o que sugere que sua 

permanencia em confinamento alem de um determinado periodo 

compromete a rentabilidade da atividade. Com a estabulaqao, 

cssa fase fica reduzida no tempo, em compara(;ao ao que se veri- 

fica para os animais mantidos em regime de pastoreio. 

Torna-se evidente que, dado o custo de alimenta(;ao do ani- 

mal, a extensao do periodo de confinamento dependera dos ga- 

nhos em peso e do prego de mercado da carne. Ora, os ganhos 
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em peso decrescem a medida em que se alonga a permanencia dos 

animais na estabula^ao, dado se tratar de reses com desenvolvi- 

mento na fase acima mencionada. Dessa forma pode-se associar 

a engorda em confinamento a presen^a de maiores riscos em com- 

para^ao com a engorda a base de pasto, no que diz respeito as 

oscilaqoes dos pre(;os no mercado da carne. 

As considera^oes precedentes sugerem que as taxas de ren- 

tabilidade calculadas para as alternativas de produqao animal 

com engorda em confinamento — bem como para a suplementa- 

gao alimentar no pasto— teriam que se situar em nivel bastante 

superior as obtidas para as alternativas em que a engorda se faz 

ypenas a base de pasto, para que a tecnica inovadora em questao 

seja de fato considerada comparativamente vantajosa. 

Dadas as pequenas diferengas entre os resultados obtidos 

nao e temerario concluir que a tecnica tradicional apresenta-se 
tambem superior, sob o aspecto economico, a tecnica de arragoa- 

mento dos animais em estabulagao. 

3.4. Algumas Consideragoes sobre os Experimentos 

Selecionados 

Os experimentos selecionados, que serviram de base ao pre- 

sente estudo, constituem umas poucas alternativas de inovagoes 
tecnologicas na pecuaria de corte do estado de Sao Paulo, devido 

as limitagoes relativas a disponibilidade de resultados experi- 
mentais, notadamente no que se refere as informagoes necessa- 

rias a analise economica do tipo aqui desenvolvido. 

P6de-se observar a existencia de falhas quanto a maneira pe- 
la qual se conduziram alguns experimentos, como e o caso de en- 
saios de pastejo com animais de corte em areas nao representati- 

vas da pecuaria de corte paulista, realizados nas Estagoes Expe- 

rimentais de Nova Odessa e de Sertaozinho. Nesta ultima, si- 

tuada na confluencia da regiao da pecuaria de corte do estado, 

efetuaram-se ensaios de pastejo com diversas gramineas, porem, 

em mancha de terra roxa, padrao de solo normalmente reservado 

as culturas e de ocorrencia rara na pecuaria de corte. De outra 
parte, a Estagao de Nova Odessa, onde tambem se realizaram 

ensaios do mesmo tipo, situa-se em regiao com aptidoes ecolo- 

gicas diferentes das observadas para a da pecuaria de corte. 
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Os experimentos com animais em pastejo em areas represen- 

tativas da pecuaria de corte do estado sao relativamente poucos, 

contando-se ate o momento com os resultados de uma serie de 
ensaios levados a efeito pelo IRI. 

Outra falha que chama a atenqao diz respeito a duragao dos 

ensaios com pastejo. Observou-se a ocorrencia de experimentos 

com animais em pastejo de curta duraqao — um ou dois anos —, 

o que configura uma limitaqao, visto corresponderem a ensaios 

com pastagens permanentes. 

Nao resta duvida de que os ensaios de pastejo sao relativa- 

mente caros, alem de complexes. Sua implantaqao exige gastos 

com a formaqao das pastagens, construqao de instalaqoes, dispo- 

nibilidade de area e animais, bem como infra-estrutura adminis- 
trativa para controle e acompanhamento. No entanto, uma vez 
implantado, nada justifica a restri^ao do periodo experimental, 

principalmente se se tern em conta a amortizaqao dos recursos 
financeiros aplicados. 

Os problemas de custos dos experimentos, assim como os 

de seleqao de areas e animais representatives, estes ultimos nem 

sempre disponiveis no ambito das estaqoes de pesquisa, podem 
ser contornados atraves da colaboraqao de pecuaristas, sob a di- 

re(;ao tecnica de especialistas vinculados aos orgaos de investiga- 

(;ao, a exemplo do que fez o IRI no passado, no municipio de 

Araqatuba. Do mesmo modo procedeu o Institute de Zootecnia 

porem em experimentos de confinamento. Representaram, con- 

tudo, tentativas isoladas, nao se observando maior participaqao 

da iniciativa privada na conduqao dos ensaios. 

P6de-se observar tambem a ocorrencia de deficiencias em 
alguns experimentos quanto as informagoes disponiveis para 

uma analise economica. Em muitos casos tais informa(;5es pode- 
riam ter sido fornecidas atraves de controles adicionais, o que 

viria a enriquecer os resultados experimentais, geralmente sobre 

dados meramente tecnicos ou qualitativos. Os dados do tipo 

quantitativo sao de fundamental importancia para o pecuarista, 

a fim de poder avaliar a viabilidade da adoqao da tecnica, objeto 

de investigaqao experimental. Sob esse aspecto, e conveniente 
na formulaqao dos experimentos a participa^ao de especialistas 
versados em assuntos economicos, objetivando equacionar o pro- 

blema dos dados indispensaveis a analise economica. 
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Por fim, informa^oes obtidas junto a tecnicos ligados a con- 

dugao dos experimentos levam a concluir que as investigaqoes 

realizadas com a pecuaria de corte partiram de iniciativa desses 

tecnicos, nem sempre em condi(;oes de equacionar as reais neces- 

sidades do setor quanto ao aspect© tecnologico, principalmente 

se se tern em conta o distanciamento frequente entre o pesquisa- 
dor e os pecuaristas. 

Na verdade, o que vinha ocorrendo era a ausencia de uma 

politica de carater geral e definida ao nivel do estado de Sao 

Paulo para a investiga^ao experimental na pecuaria de corte, 

acrescentando-se a isso os parcos recursos destinados ao setor. 
Apenas recentemente se identificam tentativas no sentido de 

equacionar os problemas da pesquisa nessa area, com a partici- 

paqao de especialistas nao vinculados aos institutes de investiga- 
Qao experimental, aliada a uma maior disponibilidade de recur- 

sos financeiros, o que vem imprimindo maior direcionamento e 

dinamiza^ao a pesquisa aplicada. 

Como resultado imediato dessas tentativas, encontra-se em 
andamento no estado de Sao Paulo uma serie de experimentos 

relacionados a pecuaria de corte, sendo conduzidos pelo Institu- 

te de Zootecnia. Ressaltam-se diversos ensaios em execuqao nas 
Estacoes Experimentais de Andradina e de Sao Jose do Rio Pre- 

to, situadas na regiao da pecuaria de corte do estado. 

Como consequencia de ausencia de uma tal politica, no pas- 

sado, pode-se citar a forte concentraqao dos esforqos na linha de 

experimentos de curta dura^ao com confinamento de animais em 

lase de engorda, comparativamente ao que se dispoe de resulta- 
dos experimentais em outras areas. Deve-se acrescentar o fato de 

que, no momento, se registram entre pecuaristas do estado ten- 

tativas de mudan^as nas praticas da produgao animal, que ainda 

nao representam objeto de investiga^ao experimental. Constam 

entre elas as tecnicas de manejo das pastagens, a formaqao de 
pastagens com leguminosas (esta em substituiqao a adubaqao ni- 

trogenada) e a introduqao de novas especies de gramineas, como 

por exemplo a brachiaria e a estrela-d'Africa. 
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