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.1.  

CAPITULO I 

INTRODUÇÃO 

1.1 - 0 Problema e sua Importgncia 

0 intenso processo de urbanizaggo ocorrido nagrea me 

tropolitana de Salvador, nas duas Ultimas décadas, passou 

a exigir do setor agropecugrio no somente um aumento da o 

ferta de alimentos, como também, a diversificaggo de sua 

produggo. 

A criaggo intensiva de aves surgiu, para o setor 

agropecu5rio do Recôncavo Baiano e  areas  adjacentes, como 

uma nova alternativa para atendimento da maior procura por 

alimentos e para a reduggo dos riscos associados produ- 

ggo de um pequeno número de produtos destinados ao mercado 

externo. Na verdade o processo de formaggo econômica dessa 

grea fundamentou-se numa agricultura tradicional de expor-

taggo de fumo e de cana-de-ag4car, bem como, numa agricul- 

tura de subsistencia (mandioca) que no decorrer do tempo 

tendem a diversificar-se coma expansgo da pecugria e com 

o surgimento de uma agricutLtura moderna representada prin 

cipalmente pela citricultura 13 pela avicultura. 

A avicultura apresenta -a vantagem de ser uma ativida 

de pouco exigente em-grea, o.que torna viável a sua implan 

taggo em zonas próximas a grandes centros - de consumo e de 

poder efetivar-se em ciclos de curta duraggo, permitindo,. 

assim, uma alta rotatividade-de capital. Exige, por outro 

lado, considergveis investimentos em instalações e equipa-

mentos, um forte apoio financeiro para cobrir as suas ne-

cessidades de capital de giro e o uso de técnicas avança-

das de manejo e alimentagg_o para ser conduzida com efici-

encia. 

Apesar do maior emprego de capital e das melhorias 

tecnológicas introduzidas na produggo de frangos, os avi-

cultores baianos no vem conseguindo atender .6 demanda de 



.2. 

carne avícola, na capital do Estado. 

A industria baiana de ragao, por sua vez, tem-se mos 

trado incapaz de fornecer o suporte necessgrio ao desenvol 

vimento da avicultura estadual. A necessidade de importa- 

go  de frangos de corte e de raggo avícola, de outras do  

Pals,  principalmente, do Sudeste brasileiro, tem sidoa  Con  

sequencia natural dos referidos problemas. Os resultados 

de uma pesquisa realizada em 1968, por SILVA & NOBRE (25), 

mostram que 49,7% das aves consumidas em Salvador foram im 

portadas, principalmente, dos Estados de  So  Paulo e do 

Rio de Janeiro. As granjas avicolas do Estado da Bahia, fo  

ram  respons6veis por apenas 39,7% de abastecimento de car-

ne de aves. A produg5o domestica cobre 10,6% do fornecimen 

to de aves 5 cidade de Salvador. Segundo a mesma fonte, a 

quase totalidade do suprimento de_rag5o 5 avicultura esta- 

dual realizava-se atraves da importação de concentrados 

proteicos, vitaminas e sais minerais do Estado de  Sao  Paulo. 

0 fato de os avicultores baianos no conseguirem au-

mentar a sua produggo a uma taxa que atenda ao seu mercado 

em expansgo tem sido justificado, fundamentalmente, pelos 

altos custos de sua produggo que os colocam numa posiggo 

competitiva desvantajosa em relação aos avicultores do Su-

deste brasileiro e, de modo particular, frente aos de  So  

Paulo, os quais vem lançando, no Estado da Bahia, os exce-

dentes de sua oferta. Os altos custos da produggo de aves, 

na Bahia,  so  atribuidos a deficiencias no suprimento de 

insumos 5 avicultura estadual e 5 baixa produtividade da 

maioria das granjas avicolas baianas (28). Tais problemas 

vem ocasionando frequentes crises 5 avicultura baiana, im-

possibilitando-a de afirmar-se como uma atividade de cres-

cimento continuo. 

Através do modelo de anglise do equilíbrio espacial 

de pregos utilizado no presente trabalho, pretende-se al-

cançar uma melhor compreensgo da capacidade competitivados 

avicultores e fabricantes de raggo baianos frente a seus 
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principais concorrentes. Procura-se, ainda realizar uma a-

nálise de como a diferença dos pregos de frangos (ou de ra 

ggo) existente entre os mercados de  So  Paulo e da Bahia 

pode influenciar a formaggo de pregos desses mesmos produ-

tos, no Estado da Bahia. 

Intenta-se, por outro lado, com a análise do compor- 

tamento das relaçaes de troca existentes entre os pregos 

de frangos de corte e os pregos da ragao, nos Estados da 

Bahia e de  So  Paulo, aprofundar conhecimentos relativos g 

competitividade da avicultura baiana. 

As informagOes que compaem os apêndices deste estu- 

do resultam de um trabalho de pesquisa realizado no perto- 

do de outubro a dezembro de 1972, onde  so  analisados os 
EEE 
EEE problemas da comercializaggo de insumos para a avicultura 
EEE 

de corte (ração, pintos e produtos veterinários), na  area  

de maior peso no abastecimento de aves g capital baiana. 

Através do melhor conhecimento dos problemas referen 

tes ao suprimento de insumos g avicultura de corte do Re-

concave  Baiano e  areas  adjacentes, pretende-se contribuir 

para a definição de uma política correta de apoio e assis- 

tência exploração avicola no Estado. 

Uma reduggo nos preços de carne de aves que surgisse 

como decorrência da diminuiggo dos pregos dos insumos e da 

maior eficiencia produtiva da avicultura estadual, além de 

poder proporcionar a populaggo baiana um maior consumo de 

proteínas animais e uma reduggo da pressgo inflacionária 

sobre os orçamentos familiares, poderia favorecer a substi 

tuiggo das importagaes desse produto no Estado da Bahia. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 - Objetivo Geral 

Estudar a posigao cooetitiva dos produtores de 

frangos para corte e de ração no Estado da Bahia, frente 



.4.  

aos avicultores e produtores de ração para aves de corte 

no Estado de  So  Paulo. 

1.2.2 - Objetivos Especificos 

   

   

  

a) Analisar as relagOes existentes entre os pregos 

de frangos, como também entre os pregos daraggo pare aves 

de corte, nas regiOes de mercado que incluem os Estados da 

Bahia e de Sio Paulo. 

b) Estudar a tendgncia dos pregos de frangos e de 

ragio, no decorrer do tempo, no Estado da Bahia. 

c) Analisar as mudanças ocorridas em posiggo compe 

titiva da avicultura e da indústria baiana de ragio para 

aves, frente a seus concorrentes principais. 

  

  

  

  

  

d) Estudar as tendencias do poder de compra dos 

frangos de corte, relativamente g raggo utilizada na sua 

produggo, nos Estados da Bahia e de  So  Paulo. 

e) Sugerir algumas maneiras de fortalecer o poder 

competigio da avicultura e da indústria baiana de raggo 

para aves. 

risticas das empresas envolvidas no processo de comerciali 

zagao dos insumos para a avicultura no Recancavo Baiano e  

areas  adjacentes; b) estimar as quantidades ofertadas de 

insumos para a produggo de frangos de corte, na grea estu- 

f) Descrever o mercado e a comercializagio dos  in-

sumos usados na produggo de frangos para corte, na Micro-

Região Homoggnea do Recancavo Baiano e ireas adjacentes. 

Na parte textual do presente trabalho  so  discuti- 

dos os objetivos a, b, c, d, e. Nos apgndices, sio apre- 

sentadas informagaes descritivas do mercado e da comercia-

lizaggo dos insumos utilizados na produggo de frangos para 

corte no RecOncavo Baiano e greas adjacentes. Objetiva-se, 

especificamente, nos Apgndices: a) descrever a indústria 

avicola de frangos para corte e apresentar algumas caracte 
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dada; c) determinar a procedencia, quantificar os fluxos, 

estudar os canais e estimar as margens de comercializagão 

dos insumos destinados á avicultura de corte na  area  pes- 

quisada. 

1.3 - Revisão Bibliográfica  

SMITH  (30), utilizou uma equaçk de regresso linear 

miatilpla para estudar 0 comportamento dos pregos de arroz 

em Porto Alegre, em fungio do prego de arroz em São Paulo 

e do tempo. Ele constatou que em Porto Alegre - centro ex-

portador - o prego do arroz de grãos curtos cresceu em cer 

Pa de 6% em relação ao mercado de São Paulo. Tal mudança 

de pregos, segundo ele, reflete redução nos custos detrans 

porte e/ou das transações comerciais entre os dois Estados. 

SILVA (29), utilizou a análise de variAncia e o tes-

te de  Duncan  para verificar se havia diferenças estatisti-

camente significativas entre pregos, margens de comerciali 

zagao e custos de transportes de insumos entre as Micro- 

Regiiies da zona de Mata de Minas Gerais. 

PEREIRA (27), usou uma regressio linear simples para 

estimar a tendencia de comportamento dos preços corrigidos 

de 4 produtos com seus respectivos insumos, no período de 

1964/69. A relação de produto/prego do insumo foi utiliza-

da para quantificar o poder aquisitivo de produtos agríco-

las em relação aos insumos empregados na sua produção .Atra 

lies da análise de variãncia foi efetuada uma comparação  en  

tre pregos medios mensais, entre mercados e a interação de 

pregos entre meses e mercados. 

SILVA & NOBRE (28), no estudo de mercado de aves e 

ovos em Salvador, apresentam trás pontos fundamentais para 

0 desenvolvimento da atividade avicola da área que abaste-

ce a capital baiana g a) rede eficiente de comercialização; 
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b) raggo e pintos de boa qualidade; c) preços compensado-

res. No que concerne a preços e qualidade de raggo e pin-

tos de um dia foi constada insatisfação dos avicultores. A 

produggo local de pintos de um dia era insuficiente para a 

tender ã demanda. Os pregos de raggo em Salvador eram mais 

elevados do que nas cidades de  So  Paulo, Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte. Em relaggti a  So  Paulo, concorrente princi  

pal  da avicultura baiana, as diferenças eram mais acentua- 

das. As fontes supridoras de pintos foram citadas na se- 

Euinte ordem: incubatOrios localizados em Salvador e muni- 

{pios vizinhos; produtores do Estado de  So  Paulo e Rio 

de Janeiro e ainda granjeiros que possuiam suas prOprias 

chocadeiras. 0 abastecimento de produtos veterinarios era 

feito por representantes de laboratOrios do Sudeste brasi-

leiro. Na prestação de assistencia crediticia destacaram-

se o BANCO DO BRASIL S/A e o BANCO DO ESTADO DA BAHIA S/A.  

Ds  financiamentos destinavam-se ã aplicação das instala- 

:es, aquisição de pintos e compra de ração e medicamento& 

sugestão final foi a de que deveriam os avicultores baia 

nos preocupar-se mais com o problema da minimizaggo dos cus 

tos, para poderem enfrentar a concorrencia de outros Esta-

dos. 

LONDONO (22), em estudo sobre uso e distribuiggo de 

insumos para a indústria avicola de  Cali,  ColOmbia, con- 

:lulu  que a adoção de novos insumos agropecuarios esta es-

=reitamente relacionada com a rentabilidade dos novos meto 

Pos de produggo, frente aos antigos. Os altos pregos e a 

=alta de credito foram indicadas como motivos para a baixa 

temanda efetiva de alimentos concentrados para animais.Sgo  

=Bites  consideragOes sobre a escassez de concentrados pro- 

7.eicos e materias primas para o arragoamento animal. Foi 

ppservada ainda uma tendência, por parte dos avicultores  

Pe  produzirem, eles praprios, seus concentrados, o que era 

incentivado, em boa parte, pela existencia de um laboratg- 

rio que produzia vitaminas e sais minerais para raggo. A 
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integrageo vertical das granjas era explicada pelo baratea 

nento da tonelada de rageo produzida na granja - 12 a 19% 

a menos - embora ocorresse uma menor taxa de converso ali 

-entar. A indCistria de concentrados distribufa seus produ-

:Qs aos agricultores atraves de comerciantes independentes 

e de comerciantes menores, abastecidos por grandes ataca - 

distas. A margem total de comercialização era de 15%, no 

sendo considerada excessiva. 

MIRANDA (23) estudou a estrutura da produgeo de  gran  

jas avIcolas e comercializaggo de aves e ovos em tres zo-

nas fisiogreficas de Minas Gerais. Os Estados de  So  Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais foram identificados como as 

principais fontes supridoras de insumos avicolas a essas 6 

reas. Na determinageo dos pregos dos produtos avicolas, fo  

ram  notadas certas imperfeigOes e deficiencias de informa-

gees  do mercado, o que ocasionava uma forte influencia dos 

agentes intermediários. Foi sugerido que os avicultores 

programassem suas granjas desde a fase de produggo  at a 

fase de comercializaggo, fazendo previseo dos insumos que 

usariam e dos mercados para seus produtos, para evitar es-

cassez de matarias primas, ociosidades no uso da capacida-

de instalada e proporcionar conhecimentos adequados de mer 

dada. As instituigOes governamentais foi sugerida a elabo-

ragao de programas de assisténcia tecnica e sanitgria para 

orientar o avicultor a criar, através da racionalidade de 

produggo, os mecanismos que possibilitem a reduggo dos cus 

tos uniterios e consequentemente, dos pregos dos produtos 

avicolas. 

NOBRE et alli (25), em pesquisa sobre o mercado de 

pintos de um dia nas capitais do Norte e Nordeste, referem 

se ao suprimento irregular de pintos, como entrave ao de- 

senvolvimento harmenico da atividade avicola das regiOes 

estudadas. Para a Bahia foi estimado que aproximadamente 

3/4 da oferta de pintos cabia -a produção estadual e  -clue  
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26,7% dos pintos comprados eram importados de  So  Paulo 

Rio de Janeiro. Foram citados os seguintes fatores limitan 

tes da oferta de pintos de um dia no Norte e Nordeste: a) 

produggo insuficiente de ovos férteis; b) obsoletismo dos 

equipamentos de incubaggo; c) oscilag5es na oferta de pin- 

tos, havendo queda na produggo de ovos férteis, na época 

da "muda das aves" o que ocorre, geralmente, nos meses de 

fevereiro e março. Quanta g comercializaggo de pintos de 

um dia, foi ressaltada a característica da rapidez com que 

tem de ser processada para evitar grandes tensOes dos pin-

tinhos, devido a transporte, falta de alimentaggo e cuida-

dos especiais. Os meios de  transports  utilizados na condu-

gao de pintos eram o rodovigrio, para pequenas distgncias 

e o aéreo,para transferencias  inter-estaduais. No transpor 

te aéreo foi constatada a inconveniencia de "muitas vezes, 

no serem embarcados os lotes de pintos por falta de espa-

ço, acarretando prejuízos ao comprador, que fica com seus 

planos alterados e ao vendedor, que tem de encontrar desti 

no rgpido para a mercadoria no conduzida". 

CAPITULO II 

MATERIAL E METODO 

2.1 - Material 

Para o ajustamento da regresso linear múltipla apli 

cada ao presente estudo, utilizaram-se series temporais de 

pregos medios mensais de frangos de corte, a nível de pro-

dutor, e de pregos médios mensais recebidos pelos atacadis 

tas de raggo final para frangos de corte, nos Estados da 

Eahia e de  So  Paulo. Os dados foram obtidos junto 1 Asso-

ciaggo Nordestina de Credito e Assistencia Rural da Bahia-

ANCAR-BA e junto ao Instituto de Economia  Agricola  da Se-

cretaria da Agricultura do Estado de  So  Paulo - IEA. 
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2.2 - Métodos 

2:2.1 - Modelo EconOmico 

O modelo econOmico utilizado 6 o de Equillbrio Es-

i:acial de Pregos no Comércio Internacional. 

A teoria econOmica mostra que, urn  mercado, o aqui 

librio 6 alcançado quando, a um determinado preço, a quan-

tidade ofertada de uma mercadoria 6 exatamente iguala duan 

tidade procurada (Figura 1). 

C 

  

- 
U  

Figura I - Curvas de Qferta e de Procura, Prego e Quantida 

de de quilibrio. 

Em duas regiaes diferentes - A e - sem contatos 

comerciais entre si, pode-se admitir que os progos de' equi 

librio pare uma mesma mercadoria tenham sido estabelecidos 

a niveis desiguais, por exemplo OPA>   op como na e, figura 

2. 0 fato de o preço de equilíbrio do produto considerado 

na regido B, - P, - ser inferior ao prego de  equilibria  do 

mesmo produto na regido A, - P
A 

- pode ser explicado de v5 

rias maneiras. Entre outras, pode-se ressaltar a ocorr6r.- 

cia de uma ou mais das razaes a seguir aeni3ladas ai a 

ragiao B apresenta vantagens comparativas para a crodugo 

da mercadoria considerada, 1-1 ,é maior eficiénoia na produ 

f;:io das empresas da regi5o B, devido "as economias de esca- 
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la  obtidas pela maior concentragdo de suas atividades pro-

dutivas, no atendimento a um mercado mais amplos c)  axis-

tem economias externas para a produção das empresas da re- 

gião B. 

Regido A Região 

  

Pa 

Pa 

o  

 

Figura 2 - Curvas da Oferta e da Procurair  Preços e Quanti-

dades de  Equilibria  em Duas FiregiOes Espacial e 

Comercialmente Isoladas. 

Na ausencia do comercio  interregional  e ao prego 

OP° A  = OP 1 B , observa-se um deficit potencial na demanda da 

região A igual a de, e um excedente potencial na oferta 

de produto, na região B, igual a f g. 

A abertura do comercio entre as duas regiOes  code-

rd permitir que os comerciantes da tegião A, onde vigoram 

pregos mais altos, descubram que; descontados os custos de 

transferência da mercadoria de uma região para outra, ales 

obterão mais lucros, comprando essa mercadoria em B e von-

dendo-a em A. Dessa maneira, parte da oferta disponível na 

região B e transferida para a região A, havendo assim de- 

clínio no prego da mercadoria em A, enquanto o seu prego 

sobe em B. 0 fluxo de mercadoria da região B para a regido 

A ocorrere ate que seja atingida uma situação de equilí- 

brio, em que os pregos, nas duas regiOes, fiquem diferenci 

ados to somente pelos custos de transferencia interregio- 



nal. Ir alem desse ponto de equilíbrio significa prejuizos 

para os comerciantes. A essa altura haver, para o produto 

considerado, um s6 mercado, resultante da fusão dos dois 

mercados anteriormente isolados. 1/ 

A Figura 3 mostra as fun96es de oferta e da procu- 

re para as regijesAeBeoprego de equilíbrio no come-r-

cio  interregional  de um produto homoge-neo, quando  so  con-

siderados os seus custos de transferencia. 

A analise do modelo de equilíbrio espacial de pre- 

gos, apresentado pela Figura 3, este baseada no conceito 

de um mercado perfeitamente competitivo e sob as seguintes 

pressuposig6es: a) o produto perfeitamente homogeneo; h) 

no existem barreiras físicas e/ou institucionais para co-

mercio  interregional  do produto; c) os consumidores sgo  in  

diferentes e origem do produto; d) os custos de transferen 

cia por unidade do produto  sic)  uniformes e constantes, in-

dependentemente do volume ou direção do deslocamento do  pro  

duto; e) produgeo e consumo do produto dentro de cada  re  - 

gieo ocorrem ao mesmo nível; f) custos de transferencia 

dentro de cada regieo no  so  consideradas. 

1/ - Ver R.G. BRESSLER  and  R.A.  KING, Markets, Prices, and 
Interregional  Trade,New York,John  Wiley  & Sons,  Inc.,  
1970  pp.  86-107. 

2/ Os custos de transferencia englobam todas as despesas 
efetuadas para transferir a mercadoria de uma regi5o 
para outra,incluindo frete, impostos fiscais,taxas de 
previdencia, despesas de seguro, pagamentos dos servi 
gos de intermedierios, custos de informageo e outros. 
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C 

Figura 3 - Pregos de Equilíbrio no Comercio Entre Duas" Re—

giões e o Efeito do Custo de T2ansfer-encia (t). 

Note-se que o diagrama da regiao B foi deslocado 

para cima, por uma distancia igual a t, que representa 

custo unitário da transferancia  interregional  do produto. 

O prego de equilibrio, na regido B, exportadora do produto, 

6 menor de que na regi5o A, que importa a mercadoria consi 

derada (O'c' <  Dc).  0 terceiro diagrama da figura 3 mostra 

que a intersegao das -Funções agregadas de oferta e de pro- 

cura, no mercado constituído pelas regiões A e B, define 

um prego de equilibrio que ocorre entre os antigos pregos 

de equilibrio de cada uma das regiões. 3/ A linha horizon-

tal tragada a partir da intersegao das curvas agregadas de 

oferta e procura, estabelece em cada uma das duas regiões 

um novo prego de equillbrio e uma nova quantidade de equi-

líbrio, como decorrencia de remessas da mercadoria da  re- 

3/ - As funções agregadas de oferta e procura representam 
a soma das quantidades do produto que serao ofertadas 
e demandadas nas regiões A e B, a diferentes níveis 
de pregos. 
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gigo de pregos mais baixos para a regido de pregos mais  al  

tos, havendo assim deslocamentos das curvas de oferta nas 

duas regibes. Desde que no haja barreiras no comercio  in-

terregional,  os deslocamentos das curvas de oferta ocorrem 

ao longo do tempo em que a diferença de pregos entre as  re 

gibes  A e B for maior do que o custo de transfergncia do 

produto. Na Figura 3, todo o excedente de oferta de merca-

doria f' g', ao prego de O c', na regigo B, e exportadopa 

ra a regieo A, ficando a nova curva de oferta na regigo B 

representada por S'B  e, na regigo A, por S'A. Observa-se 

que o novo prego na regigo com excedente e igual ao novo 

prego na regieo importadora, menos o custo de transfergn-

cia, ou seja, os novos pregos de equilfbrio diferem de uma 

regi5o para outra, exatamente pelo custo de transferencia:  

Dc  - O' c' = t. A distgncia f' g', que representa a quanti 

dade do produto exportada pela regigo B, e igual a e' d' $ 
4/ 

quantidade importada pela regi5o A. — Observa-se que os 

pregos da mercadoria elevaram-se na regigo B e cafram na 

regieo A. Pode-se concluir dal que os consumidores da re-

gi5o A comprargo mais dessa mercadoria e os da regigo B o 

fargo menos. 

RedugOes nos custos de transferencia de um pro-

duto, nas transagaes comerciats entre duas regibes, apre-

sentam efeitos iguais aos acima descritos. A figura 4 ten-

ta ilustrar o modo como uma redugio nos custos de transfe-

rgncia induz a mudanças das curvas de 

4/ - Isto acontece porque a quantidade comprada deve igua-
lar-se -a quantidade vendida no mercado resultante da 
fusgo dos dois mercados anteriormente isolados e  cons  
titufdos pelas duas regibes - A e B. Para que isso o-
corra, o excesso da procura sobre a oferta, na regigo 
A, deve igualar-se ao excesso da oferta sobre a de-
manda, na regieo B. 
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cadoria objeto de cant6rcio entre duas regiaes Farte-se da 

situação de eoui-,Ibrio definida na Figura 3, em que a  cur- 

vede oferta da região A era de S' ao preço de O c' e na 
A 

regigoBeradeS',a0 prego de O' c'. Note-se que o c4ia 
3 

grama da regi5o B foi deslocado pare baixo por uma dist6n-

cia de A t, indicando a queda dos custos de transferência 

de t para t-A t. Com  a diminuição dos custos de transferên 

cia, estabeleceu-se um novo prego de equilíbrio o m  

curves agregadas de oferta S' e demanda O' 
MB A 4,  B.  

vo excedente de oferta j K surgido na regiAo B, ao 

pelas 

0 no 

preço 

O' m', foi transferido para a região A, para compensar 

deficit da demanda h i, ao prego  Om.  

ria na regi5o A foi aumentada de S' 

A oferta da mercado-

pare S"
A 
 a na reai5p 

A 
B. foi diminuida de S'

B 
para S"

B
. Os novos pregos diferem 

de uma regi5o para outra por um valor igual aos novos cus- 

tos de transferencia:  Om  - - A t. 

Pelo visto, haver g sempre no com6rcio  inter o- 

nal uma forte pressão dos proeutores da regiio de pregos 

mais baixos para colocarem  pd.  excedentes de sua oferta na 

regi5o de pregos  male  altos, eesde que a diferença interre 

gional d pregos  supers  os custos de transferincia do pro-

duto entre as regi8es. 

Região A Região B Região A e B 

Figura 4 - Preços de Equilíbrio no Comércio  interregional  

de um Produto e o Efeito da Redução dos Custos 

de Transferência. 
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_ 
Uma analise dos efeitos da redução dos custos de  trans  

ferencia de um produto sobrez:o comercio entre duas regi6es 

pode ser feita de acordo.corrr os diagramas sugeridos por 

TOMEK (33), mostrados na Figura 5.  Vs-se na parte superior 

do grafico que, na ausencia de transagaes comerciais e ao 

prego  Oa, atingido um ponta de equilibrio entre oferta e 

procura na regiao A. Na regiao B, as curvas de oferta e de 

procura interceptam-se ao prego de Ob. 

Constata-se que, a qualquer prego abaixo de  Oa,  seria 

admissivel a ocorrencia de importagaies para atender a de-

manda insatisfeita. A _qualquer prego acima de Ob, haveria 

um excedente de oferta passivel de ser exportado. 

Na  carte  inferior -da Figure 5 e" apresent  ado  um dia - 

grama com as curvas de excesso da demanda e da oferta. A 

curva de excesso da oferta origina-se das distancias hori-

zontais entre a oferta e a demanda, na regiao B, a preços 

superiores ao do ponto de equilibrio. Ao prego de equili - 

brio Ob, a oferta excedente e igual a zero. A curva de ex- 

cesso da demanda tragada a.--partir das diferenças entre 

as curvas de demanda e de oferta aos pregos inferiores ao 

do ponto de equilibri_o na- re-giao A. A demanda excedente 

igual a zero, ao prego de-  equilibria Oa  (Figura 5) . 

Considerando-se Oc coma o prego de- equilibrio ro co-

mercio  interregional  e p-ress.upondo-se a inexistencia de cus 

tos de transferencia, todo -o-  excedente de oferta da regi5o 

B seria transferido pare ate-nder todo excesso de demanda 
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REGIÃO A REGIÃO B 

Figura 5 - Modelo do Equilíbrio Espacial de Preços em Duas 

RegiOes. 
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da regieo A. Ter-se-ia, então, fg = de. Inexistindo custos 

de transferencia, a quantidade limite do produto que pode 

ser transferida de uma regieo para outra (0q2) define-sena 

intersecgeo de curvas ESB  e EDA. Tem-se, portanto, 0q2=de= 

fg. 

No diagrama inferior da Figura 5, pode-se analisar o 

efeito dos custos de transferencia sobre o volume da merca 

doria comercializada entre as duas regiOes. Como Ox=0a-Ob 

e o valor limite que os custos de transferencia poderiam 

atingir para  'clue  houvesse trnsa96es comerciais entre as  du  

as regiOes, considera-se que, a esse nivel dos custos de 

transferencia, a remessa da mercadoria da regido A para a 

regigo B seria igual a zero. A partir do ponto x para  on  

to y (0y=0q2) onde se localiza a quantidade limite mixima 

que poderia ser remetida da regigo 6 para a regigo A,a cus 

tos de transferencia nulos, pode-se tragar uma linha xy, 

que ilustra os efeitos das mudanças dos custos de transfe-

rencia sobre o volume de comercio entre as duas regiOes,No 

te-se que, -a medida em que se reduzem os custos de transfe 

rencia, aumenta o volume do comercio  interregional  e vice-

versa. (Figura 5). 

A anilise dos efeitos da redugio dos custos de  trans- _  

ferencia de um produto pode levar a virias conclusEies rela 

tivas ao comercio  interregional.  Pode ocorrer que os produ 

tores da regigo exportadora aumentem a sua escala de produ 

gao ou introduzam melhorias tecnolOgicas nas suas empresas 

e/ou que novos produtores entrem no - negacio, dados os esti 

mulos criados pelos melhores pregos e maiores lucros obti-

dos pela exportaggo de maiores quantidades do produto. Na 

região importadora, a entrada de uma quantidade maior da 

mercadoria e a consequente queda de seus pregos induzirão 

os produtores a diminuirem a sua oferta, desviando parte 

de seus recursos para outras atividades e/ou alguns produ-

tores deixario o neeicio. 

Se, sob os estímulos dos maiores lucros criados pela 
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exportaggo, viesse a ocorrer uma superproduggo na tegigo 

exportadora, baixando internamente os pregos da mercadoria, 

ter-se-fa  par resultado um aumento da diferença de pregos 

entre as duas regiiies e o crescimento das remessas do pro-

duto da região de pregos mais baixos para a r gigo de pre- 
_ 

ços  mais altos, 

Procurou-se descrever como a diminuigao dos custos 

de transfer:ência de um produto pode provocar variag3es3tan 
A 

to nos seus pregos, como no volume de sua produgão, em ca-

da uma das regiaes envolvidas no comercio  interregional.  

As diminuiges nos custos de transferência que ve- 

nham a ocorrer, por exemplo,. como consequência de uma me-

lhoria do sistema viário ou de uma maior e-riciêncianotrans 

porte de mercadorias, devera trazer, como efeito, o aguça -

mento da cómpetiçgo  interregional  e o deslocamento do mer- 

cado do prbduto considera0p, de uma  parts  dos produtores _ 

da regigo A. 
e 

A Figura 6 mostrata situação de duas firmas represen 

tativas da ind6stria de uma mercadoria em duas regiOes com 

comercio, e o efeito da mudança dos custos de transfergn-

cia, em condig;des de perfeita competigão. Sala CM a curva 

de custos mêdios unitãrios da firma exportadora na região 

B. Considera-se CM
lA 

a curva de custos medios unitarics da 

firma exportadora para o produto posto na região A, ou se-

ja, o CMp  Mais o custo de transferência. Consideremos cd 

como os custos de transferência da mercadoria da regigo B 

cara a regigo A. Enti7lo CM,A  = CM6  + cd. Chama-se, ainda , 

(OP
yl-oc) de "margem de distência", que 5 igual aos custos 

transferência - cd mais lucros econamicos de firma  ex- 

tortadora,  (OP - od). Assim: (OP -0c)=cd +  COP -ad)  y]. vl YI 
:serva-se que quando ocorre um decrêscimo nos custos uni-

tgrios de transferência, de cd para os, ha um aumento nos 

lucros da firma exportadora, que passa de (OP
I  -
od) para 

Y 
:2P -oe). Vê-se que a curva de custos medos uniterios da 

Yi 
irma exportadora, considerando-se a produto posto na  re- 
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gigo A, cai de CM
lA 

para CM2A. Esse aumento de lucros eco- 

nômicos atrai outras empresas para o ramo do neg6cio. A 

produgao do -laior número de empresas faz a curva de oferta 

do produto4 considerado deslocar-se para a direita e, para 

uma determinada fungo de procura, o prego de mercado do 

produtoiracairpara0P,
z
,por exemplo. Isso poder g provo 

Y 
car a cessagao das atividades da empresa da regi6o A. Na 

Figura 5, vemos que o prego OP
y2 

est5 abaixo do ponto de 

cessaggo das atividades da firma da regido A e, dessa ma-

neira, a firma perderia menos deixando de operar do que se 

continuasse -produzinció. 

Note-se ainda que o prego da mercadoria, ao cair de 

OP
yl 

para  OP,  reduziu também a "margem de distancia" de 

(OP
vl
-oc) para (0P

y2
-oc). Quando a "margem de distgnciefor 

igual ao custos de transferancia,  (OP  -0c)=ce, ser, atin-

gida uma situagdo de  equilibria  e a empresa da regido ex- 

portadora ter g lucros normais:  OP  = CM B = 
CM2A.  

0  y/t  Y/t 
0 

Figura 6 - Firmas Representativas da Indústria de uma Mer-

cadoria, cm Duas Regiões Comercialmente Integra 

das, s o Efeito da Diminuiggo dos Custos de  trans  

ferencia. 

No mundo real, os fatos no ocorrem exatamente como 

foram colocados no modelo de analise do  equilibria  espaci- 
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al  de pregos. Vgrios fatores dificultam a existencia de um 

mercado perfeitamente competitivo, determinando distorçOes 

das relaçOes espaciais de pregos preconizados no modelo. 

Isso se deve, entre outras razOes, .6 falta de uma perfeita 

homogeneidade dos produtos, a informaçOes incompletas ou 

inexatas referentes aos pregos e 'a situaggo da oferta e de 

manda por ufsi produto nas diferentes regiOes, gs preferen - 

cias dos consumidores por produtos de certas greas, gs  de-

ficiencies  no sistema de transporte, gs barreiras legais e 

institucionais, incluindo  exigencies  de inspeggo, cOdigos 

saniterios, tarifas, cotas e  exigencies  de licença para im 

portaggo e, ainda, g interferencia do governo na determina 

g5o de pregos. 

Apesar das limitagOes acima citadas pode-se,contudo, 

formular a hipOtese de que ocorrência do comercio de um 

produto entre duas regiOes poda ser constatada pela exis-

tencia de uma relaggo de dependencia entre os preços de um 

dado produto, numa regiSo importadora A, e os preços do 

mesmo produto, numa regigo 6, ao longo do tempo. Uma vez 

evidenciada a existencia de transagaes comerciais entre as 

duas regi5es espacialmente isoladas, pode-se levantar 'Lima 

outra hipatese de que, ao longo do tempo, a diferença de 

pregos entre regiOes  tenders  a aproximar-se dos custos de 

transferencia (incluindo lucros normais). Espera-se,por ou 

tro lado, que melhoramentos nos sistemas de transportes  re  

duzirSo os custos de transferencia  ea  diferença de pregos 

entre regiOes. 

Formalmente, essas hipateses podem ser expressas por 

um modelo  econometric°  que relacione os pregos de um deter 

minado produto, na região importadora, com os pregos desse 

mesmo produto, na regiSo exportadora, e inclua o tempo co-

mo uma terceira varigvel. 

2.2.2 -  Modelo  Econometric°  

Utilizou-se uma regresso linear miiltipla para o 
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estudo das relagOes existentes entre os pregos de frangos 

de corte no Estado da Bahia,(regiio i-mportadora) e os pre-

gos de frangos de corte no Estado de Sio Paulo (regiio 2X-

portadora), e o tempo medido em meses, a partir de janeiro 

de 1967 a dezembro de 1971. 0 mesmo modelo estatístico foi 

utilizado para o estudo do comportamento dos pregos de  ra-

ga.°  final para frangos de corte no Estado da Bahia, em  fun  

gao dos pregos de ragio final para frangos de corte no Es-

tado de Sio Paulo, regiio exportadora, e o tempo medido em 

meses, considerando-se o mesmo período (janeiro de 1967 a 

dezembro de 1971). 

0 modelo  econometric°  usado foi: 
„e- 

P
iBA 

= b
o 

b
1
P
isp 

4-  b
2
T
i 

E
i 
, onde 

Pi = pregos de frangos (ou de raggo) no Estado 
BA 

da Bahia, deflacionados com base nos indi-- 

ces da Fundagio Getúlio Vargas, em que a me 

dia 1967/69 considerada igual a 100. 

b
o 

= intercepto da regressgo de P. sobreP.e, 
'BA 'SF  

T. 
1 

P. = pregos deflacionados de frangos (ou de  ra- 
sp 

gip)  no Estado de  Sao  Paulo. 

b
1 

= tendencia marginal da variaggo de P so- 
BA 

bre P
i 

. (P
i 

) Ei afetado, dada a varia- 
SP BA 

gio de uma unidade no prego de frango ( ou 

de  rage())  no Estado de Sio Paulo. 

T. = tempo em meses (janeiro de 1967 = 1) 
1 

b
2 

= tendencia marginal de variaggo de P. SO- 
BA  

bre bre T.. 
1 

E = erros a1eat6rios. 
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Fazendo-se uso da analise de variincia, testou,se, 

através do valor de F, a hipOtese de nulidade H
o 

= b
1 

=b
2
= 

O. 

'BA 
influencia linear de P. e T. foi determinada pelo coefi- 

'SP 1 
ciente de determinação múltipla R2. 

Submetendo-se as hipOteses de nulidade H
o 

b
1 

0 

e H
o 

b
2 

= 0 -a prove, atraves do teste t, procurou-se ve- 

rificar se os pregos de frango (ou de rggio)ilo Estado da 

Bahia  so  estatisticamente dependentes dos respectivos'  pre  

gos dessas mercadorias no Estado de Sio Paulo. 

Os residuos da regressão ajustada foram ainda sub- 

metidos estatistica d, de  Durbin-Watson,  para teste de 

presença de disturbancias autocorrelacionadas. 

Numa equagio de regressgo múltipla do tipo P 
BA 

b
o 

b
1
P
i 

b2Ti quando os valores de P. s5o manti- 
SP SP 

dos constantes, o grafico de P. , em  fungi°  de Ti  ,  sera  
BA  

linha linha reta com coeficiente angular igual a b2. 

A medida da associagio líquida existente entre P. 
1BA 

e T. , quando removida a influencia de P. e 
1 

'SF 
 sobre P. 

'BA 
T.
i 
 , pode ser fornecida pelo coeficiente de correlagio par 

cial entre P. le  T. 5/ 
1 — 

Como, na regressão acima, a unidade de escala de 

T
i 

(te - p0) í um mis, temos que a variação dos (P
i

),  pre- 
BA 

gos corrigidos de frangos (ou de raggo), por mis, í dada 

por dP
i
BA 

= b2 
mantendo-se constantes os pregos de frangos 

dT. (ou de ragio) em Sio Paulo. 

A proporgZo das variagaes de P. Pexplicada " pela 

Uma variag5o percentual mensal dos preços corrigi-

dos de frango (ou de ragio), no Estado da Bahia, em rela-

ggo a media desses preços TBA, no período considerado(1967- 



71), pode ser dado por b2  100.  

FBA  
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5/ 0 coeficiente de corre1ag5o parcial entre P. e T.per 
— 

1BA  
mite  verificar-se que corre1ag5o existe entre os resi- 

duos 'no explicados" que restam quando removido a 

influencia comum de P. 
SP 

sobre P
i 
BA 

e T. (21). 
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A variaggo percentual dos Pi , pregos corrigidos 

de frangos (ou de raggo), no Estado 
BAda Bahia, em relação 

a media desses preços ' para todo o período considera- 

do
7  

6 obtido por: n.b
2. 
 100, onde n 6 igual ao nrimero de me 

ses ao longo de todoBA o período (1967/71). 

2.2.3 - RelagOes Pregd de Frango/Prego de Rego nos Esta - 

dos da Bahia e de Seca Paulo. 

A relaggo prego de frango/prego de rag5o mostra a 

quantidade de ração que o avicultor pode adquirir com a 

venda de um quilograma de frango. 0 estudo do comportamen-

to dessa relag6o, no período de 1967-1972; objetivou deter 

minar a tendencia do poder de troca de frangos por rag4o, 

através do tempo. 

Para .o celculo das relagOes de pregos, utilizou-se 

a razao seguinte 

PF. 
1 , onde 

P R. 

R = relaggo de pregos 

P F. = pregos correntes de frangos, expressos em 1 
CRS/Kg nos mercados de  Sec  Paulo e da Bahia. 

P R. = pregos correntes de ragao, para frangos de 

corte, expressos em CRS/Kg nos mercados de  So  Paulo e da 

Bahia. 

0 estudo da tendencia da relaggo de pregos foi fei 

ta através de uma regresso linear simples, em que a vari- 

gvel dependente. (Y1 ) representava a relaggo prego de 

frango/prego de raggo e a varievel independente (X.) repre 

sentava o tempo, medido em meses. 
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CAPITULO  III  

RESULTADOS E DISOUSS10 

3.1 - Anglise das RelagOes Espaciais dos Pregos de Frangos 

e de Ração para Aves de Corte nos Estados da Bahia e 

de  So  Paulo. 

As regresses lineares múltiplas ajustadas para a 

anglise do comportamento dos pregos de frangos (ou de ra- 

ggo) no Estado da Bahia, em -Função dos pregos de frangos 

(ou de raggo) no Estado de  So  Paulo, e do tempo, apresen-

taram os seguintes resultados: 

a) Regressão linear múltipla para os pregos de frangos 

Estado da Bahia. 

no 

P
FBA 

= 0,011 + 0,27 P FSP - 0,000044 T 

Ct = 12,00)""" (t = 2,88)""" (t = 7,40) 

= 0,00072 F = 50,15 
Yx 

-2 
R = 0,62 d = 0,68 (significativo) 

P
FBA = pregos corrigidos de frangos no Estado da Ba- 

hia (ORS/Kg.) 

FSP = pregos corrigidos de frangos no Estado de  So  

Paulo (ORS/Kg.) 

= tempo em meses (janeiro de 1967 = 1) 

(""")= significativo ao nível de 1% de probabilidade 

b) Regresso linear múltipla para pregos de raggo no Esta-

do da Bahia. 



.26. 

'RBA = 0,0012 
4. 0,58  PRSP 

0,000004 T 

(t = 5,64) """ (t = 4,67) """ (t = 3,47) 

= 0,00017 F = 12,22 
Yx 

—2 
R = 0,28 d = 1,12 (significativo) 

P
RBA 

= prego deflacionado de raggo no Estado da Ba-

hia (CRS/Kg) 

=  
RSP 

prego deflacionado de raggo no Estado de  So  

Paulo JCRS/Kg) 

Para as duas regressOes, os valores de F na anglise 

de varigncia indicam que as variagOes dos pregos de fran-

gos ou de raçgo, devidas gs regressOes ajustadas,  so  sig-

nificativas ao nivel de 1%, podenuo-se, assim, rejeitar as 

hipOteses de nulidade (Ho: bl  = b2  = 0), a esse nivel de 

signifiogncia. Fica evidenciado, desse modo, que as regres  

saes  lineares milltiplas utilizadas servem para "explicar " 

as variações dos pregos de frangos ou de  raga.°  no Estado 

da Bahia. 

0 coeficiente de determinaggo múltipla da regressão 

para os pregos de frangos (R
2
=0,62) indica que 62% das va-

riações dos pregos de frango no Estado da Bahia sio expli-

cados pelas duas varigveis independentes utilizadas no mo-

delo, ou seja, .pregos de frango no Estado de Sio Paulo e o 

tempo medido em meses. 

Muito embora o valor do coeficiente de determinaggo 

miatipla encontrado na regress5o para  DS  pregos de ração 

no Estado da Ba-hia. (R
2
=0,28) ngo seja uma boa indicaggo da 

suficigncia do modelo, pode-se inferir, com base na signi-

ficgncia do valor - de F, que a regressão ajustada explica u 

ma porcentagem e_ignificante das variações da varigvel de-

pendente. 

Para as duas regressões os valores de t foram signi- 
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ficativos ao nivel_de significgncia de 1%. As hipOteses de 

nulidade (Ho: b
1 

= 0 e H: b
2 

= 0)  sec)  portanto rejeitadas. 

Pode-se inferir, consequentemente, que os pregos de fran-

gos (ou de raggo) no Estado da Bahia  so  estatisticamente 

dependentes dos pregos de frango (ou de ração] no Estado 

de  So  Paulo, como também do tempo. 

0 teste d, de  Durbin-Watson,  mostrou a presença de 

disturbgncias autocorrelacionadas nas duas regressOes. , A 

existência de dependencia estocestica entre valores suces-

sivos do termo erro e, contudo, muito frequente nas regres 

sOes ajustadas a dados de series temporais. A consequencia 

de tal fato, e a de que no se podem fazer projegOes efici 

entes a partir de tais regresses. Nesse caso, embora te-

nhamos estimativas no viesadas para os coeficientes esti- 

mados, as variências obtidas no  so  satisfatOrias para 

projegOes e os teste de t e de F, por sua vez, diminuem de 

validade (21). 

Em ambas as regressOes, os valores positivos dos co-

eficientes (b
1
) das varigveis independentes mostram que os 

pregos de frangos (ou de raggo) no Estado da Bahia  so  di-

retamente afetados pelos pregos de frangos (ou de raggo) 

no Estado de  So  Paulo. A dependencia dos pregos denota 

no somente a ocorrencia do comercio de frangos (e de ra-

ggo) entre os dois Estados, como também que a Bahia consti 

tui-se numa ampliaggo da  area  de mercado desses dois produ 

tos paulistas. Isso, por sua vez,demonstra a existgncia de 

uma diferença nos pregos de frango (e de rag5o) entre os 

dois Estados, que permite aos avicultores (e aos fabrican- 

tes de raggo) paulistas a colocaggo de seus produtos no 

mercado baiano, com lucros compensadores, apesar dos cus-

tos de transferencia interestadual das duas mercadorias. 

Uma justificativa razoável para o fato de os frangos 

e a ragao produzidos no Estado de  So  Paulo possuirem uma 

grea de mercado cujos limites estendem-se para muito aliim 
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fronteiras polfticas daquela unidade federativa, reside 

nas próprias caracteristicas de suas empresas produtoras e 

de seu mercado interno. Admite-se que os avicultores pau - 

listas, por se localizarem mais próximos das fabricas de 

concentrados proteicos e demais fatores necessários -a pro-

du0go de suas mercadorias, levam vantagens sobre os avicul 

tores baianos. no que se refere a custos de produggo. Do 

mesmo modo, os produtores de raggo do Estado de  So  Paulo, 

ao terem as suas fgbricas localizadas numa regigo de maior 

aglomeraggo industrial, parecem dispor de maiores facilida  

des  para a aquisiggo de seus equipamentos e bens intermedi 

arios empregados na fabricaggo de seus produtos. e possí-

vel ainda que os produtores paulistas de frangos e de ra- 

gao, ao produzirem para um mercado mais amplo, possuam uma 

maior eficiencia produtiva obtida por ganhos em escalas de 

produggo ou pelo uso de tecnologia mais avançada. e também 

admissfvel que os avicultores e fabricantes de ração de  Sao  

Paulo disponham de maiores facilidades de transporte,a cus 

tos relativamente baixos, em decorrencia da grande competi 

ggo de sua indilstria de transportes. 

Os valores negativos e significativos dos coeficien-

tes de T (tempo), indicam que existe, ao longo do tempo, u 

ma tendencia de decréscimo para os pregos de frangos ( ou 

de raggo) no Estado da Bahia. Com  efeito, considerando-se 

como fixos os preços de frangos em  So  Paulo, tem-se uma 

queda no prego do quilograma de frango, no Estado da Ba- 

hia, durante o período de 1967/71, de 22,09%, em relaggo -a 

media geral desses pregos no mesmo período de tempo. 

0 prego do quilograma de rag5o no Estado da Bahia, 

decresceu 12,85%, em relaggo a media geral dos pregos des-

sa mercadoria, durante o período de 1967/71, considerando-

se como fixos os pregos de rag50 no Estado de  Sao  Paulo. 

Existindo o comercio das mercadorias acima menciona-

das entre os Estados de  Sac  Paulo e da Bahia, e sendo  man  
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tidos constantes os demais fatores que possam influenciar 

os pregos de frangos (ou de ragao) no Estado da Bahia,  du-

rants  o perfodo considerado, tais decréscimo de pregos po-

dem ser atribuidos g reduggo das "margens de distancias" 

ou seja, diminuiggo dos custos envolvidos no processo de 

transferir esses produtos do Estado de  Sao  Paulo para a Ba 

hia e/ou reduo dos lucros puros dos exportadores des-

sas mercadorias j../ e 6/ 

5/ A "margem de distancia" inclui os custos de transferen- 

cia e os lucros puros obtidos pelos comerciantes, e i 

gual a diferença de pregos de uma mesma mercadoria en-

tre duas regi&es  qua  transacionam comercialmente. 

6/  Sendo os pregos da mercadoria, na região exportadora, 

mantidos constantes e inferiores aos pregos na região 

importadomedaesperar-se que a linha reta que represen 

te a relagão entre os pregos da mercadoria na região im 

portadora e o tempo tenha a mesma tendancia ( crescente 

ou decrescente) da diferença entre os pregos da mercado 

ria considerada, nas duas regiOes, ao longo do tempo. 
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Com o desenvolvimento das facilidades de transportes 

e de comunicaggo, de se esperar que tenha havido, ao  ion 

go  do período de 1967/71, um aumento da concorrencia entre 

produtores de frangos (ou de raggo) dos dois Estados. Sen-

do o Estado de  Sao  Paulo a região exportadora, onde se  pre 

sums  existirem condigOes mais favoráveis de produgao, os 

seus avicultores (ou fabricantes de raqao),favorecidos por 

menores custos de transportes, devem ter enviado maiores 

quantidades de seus produtos para o Estado da Bahia, ocasi 

onando a queda de pregos de frangos (ou de ração) no merca 

do baiano. Pode-se admitir que nesse, período muitos produ- 

tores de frangos (ou de raggo) .do Estado da Bahia tenham 

sido deslocados do mercado dos referidos bens, por terem 

os pregos das mercadorias em questao descido a níveis in-

feriores a seus custos de produção. Fica evidenciado, por-

tanto, que, ao longo do período considerado, os aviculto - 

res e fabricantes de raggo da Bahia devem pelo menos ter 

sido relegados a uma posição competitiva menos vantajosa. 

Ha de notar-se que a diferença de pregos da  darns  de 

frangos e da raggo para aves de corte existente entre os 

Estados da Bahia e de  So  Paulo devera reduzir-se, ao lon-

go do tempo, como resultado do prOprio desenvolvimento do 

sistema de transportes, determinando uma maior integraggo 

desses dois mercados privilegiando a região exportadora. 

0 fato de a maior parte dos frangos importados ser 

vendida sob a forma de "congelados", enquanto que os fran-

gos produzidos na Bahia são abatidos na hora em que sao  co  

mercializados ou vendidos após um resfriamento, constitui- 

se numa diferenciação dos produtos, que, alias, de gran- 

de importância para o consumidor baiano. Isso, na verdade, 

foge pressuposição do modelo de analise utilizado, que 

considera como homogeneos os produtos transacionados no  co  

mercio interestadual. Estamos, de fato, diante de um caso 

de superposiggo de  areas  de mercado em que dois centros de 
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produção suprem o mesmo desejo do consumidor, oferecendo 

mercadorias diferenciadas, mas altamente substituiveis 

(31). Apesar de tal fenOmeno constituir-se numa limitagio 

ao uso do modelo, no o invalida por completo, como ficou 

demonstrado pela analise das regresses ajustadas. , 

Convem salientar-se, por outro lado, que outros fato 

reS, afora as "margens de distancias", poderiam estar rela 

cionados com o decrescimo nos pregos de frangos e de ragio 

no Estado da Bahia. E possIvel que essa tendencia decres - 

cente de pregos seja explicada, também, pela melhoria tec-

nolOgicd da produg5o de frangos (ou de ração) nos dois Es-

tados, o que se evidenciaria pelos aumentos de produtivida 

de nas granjas (ou nas fabricas de rag5o). Como os pregos 

de frangas ,e de rag5c) sio tabelados, e como foram usados 

pregos deflacionados, ha ainda, a possibilidade de os pre-

gos dos produtos considerados no terem acompanhado a  ten-

del-Iola  geral dos  Indices  utilizados para deflaciong-Jos ao 

longo do período de 1967/71. 

3.2 - Relapeo Prego de Frangos/Prego de Raç4o. 

Através dos Quadros 1 e 2, pode-se acompanhar o com-

portamento das relagOes de troca existentes entre os pre-

gos de frangos de corte e os pregos da ragJo utilizada na 

sua produgio, nos Estados da Bahia e de Sio Paulo, durante 

o periodo de janeiro de 1967 a desembro de 1971. 

Comparando-se as medias dessas relagOes de pregos 

nos anos de 1967 e 1968, observa-se que, nesse Ultimo ano, 

a situag5o foi favorAvel aos avicultores baianos e paulis-

tas, que passaram a adquirir mais ragio por quilograma de 

frango vendido. Com  efeito, em 1968, os avicultores do Es- 

tado da Bahia e os do Estado de Sio Paulo podiam comprar 

5,98 e 5,39kg de rag5o com a venda de um quilogr'ama de fran  

go  enquanto que em 1967 ales podiam adquirir apenas 5;78 e 

4,88kg de rag5o nos seus respectivos Estados. 
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Admitindo-se que, com o valor de venda de uma deter-

minada quantidade de frangos, se pudessem comprar, em 1967, 

100 unidades de peso de raggo, a situaggo em 1968 modifi 

cou-se favoravelmente aos avicultores, que passaram a po-

der adquirir, com a mesma quantidade de frangos, 110 uni-

dades de peso de raggo no Estado de  So  Paulo e 103 unida-

des de peso de rag5c) na Bahia. 

Nos anos de 1969, 1970 e 1971 houve, por6m, decresci 

mos na quantidade de rego adquirida pela venda de um qui-

lograma de frango nos dois Estados, em relaggo a 1967. Com  

efeito, se em 1967 era possivel comprarem-se 100 unidades 

de peso de rego em troca de uma determinada quantidade de 

frangos, nos anos de 1969, 1970 e 1971 s6 era possivel ad-

quirirem-se, respectivamente, 82, 87 e 86 unidades de peso 

de frangos (quadros 1 e 2). 

Ao longo de período de 1967/71, a quantidade média 

de raggo que poderia ser comprada com a venda de 1 quilo - 

grama de frango foi de 4,62 quilogramas em  So  Paulo e 5,39 

quilogramas no Estado da Bahia. Embora a relaogo de troca, 

prego de frango/prego de rag5o, no período considerado,  pa  

rega mais favorgvel aos avicultores da Bahia, no incica 

obrigatoriamente, a existencia de maiores lucros para eles, 

pois na produggo de frangos para corte est6o envolvidas ou 

tras vari5veis tais COM03 tecnologia adotada, escala de 

produggo, pregos dos demais fatores produtivos, e outras 

características relativas g eficiencia da produggo e da 

comercializaggo de frangos, que podem modificar a renda 

dos avicultores. 

As equag6es de regresso ajustadas gs relagOes pre-

gos de frangos/pregos de ração nos Estados de Sgo Paulo a 

da Bahia indicaram também tendência de decrescimo para as 

referidas relag5es, no período de 1967/71 



QUADRO - 1. Relagéo Prego de Frango/Preço de Ragéo Final para Aves de 

1967/1971 - Indices Jan./Dez. 1967=100 

Corte no Estado da Bahia 

Meses 
1967 1968 1969 1970 1971 Médips 1967/71 

Relagao Índices  Relagéo Indices Relagao Indices Relagao Indices Relagao Indices Relagao  Índices  

Janeiro 5,33 92 6,03 104 5,00 86 4,90 84 4,74 82 5,20 89 

Fevereiro 5,33 92 5,51 95 5,07 87 4,78 82 4,91 84 5,12 88  

Margo  5,50 95 5,33 92 5,38 93 4,70 81 4,91 84 5.16 89 

Abril 6,07 105 5,27 91 5,38 93 5,58 96 4,94 85 5,44 94 

Maio 6,25 108 6,12 105 4,97 85 5,28 91 4,95 85 5,51 94 

Junho 6,66 115 6,25 108 5,12 88 5,51 95 5,29 91 5,76 99 

Julho 5,63 97 6,66 115 4,88 84 5,07 87 5,23 90 5,49 95 

Agosto 5,45 94 6,25 108 4,88 84 4,91 84 5,16 89 5,33 92 

Setembro 6,00 104 6,17 106 5,10 88 4,83 83 5,45 94 5,51 95 

Outubro 5,81 101 6,87 118 5,09 88 6,00 103 5,17 89 5,78 100 

Novembro 5,63 97 5,94 102 5,35 92 4,70 81 4,76 82 5,27 91 

Dezembro 5,81 101 5,47 94 5,48 94 4,40 76 4,83 83 5,19 90 

Médias 

Anuais 
5,78= 100 5,98 103 5,14 aa 5,05 87 5,02 86 5,39 93 
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QUADRO - 2. Relaggo Preços de Frangos/Pregos de Ração Final para Aves de Corte, no Estado de  

So Paulo. 1967/71. - /ndices Jan./Dez. 1967.  

Meses 
1967 1968 1969 1970 1971  Medias 1967/71 

Relaggo Índices Relaggo Índices Relaggo Índices Relaggo Indices  Relaggo Índices Relaggo Índices 

Janeiro 5,00 102 5,24 107 5,73 117 4,16 85 3,94 80 4,81 98 

Fevereiro 4,79 98 4,80 98 5,53 113_ 3,65 74 2,75 56 4,30 87  

Margo  4,60 94 4,92 100 5,36 109 3,71 76 3,75 76 4,46 91 

Abril i 4,76 99 5,19 106 4,96 101 3,34 68 4,03 82 4,45 91 

Maio 

Junho I 

4,95 

5,83 

101 

119 

6,30 

5,96 

108 

122 

3,85 

3,35 

78 

68 

3,58 

4,19 

73 

85 

4,91 

4,70 

100 

96 

4,51 

4,80 

92 

98 

Julho 6,17 126 5,80 118 3,17 64 4,12 84 4,27 89 4,70 96 

Agosto 3,50 71 5,35 109 4,02 82 5,38 110 4,52 92 4,55 92 

Setembo 4,85 99 5,53 113 4,44 9p 5,04 103 4,82 98 4,93 100 

Outubro fi,04 103 5,53 113 3,16 64 4,56 93 4,38 89 4,97 92 

Novembro 4,01 94 5,53 113 3,29 67 4,91 100 3,93 80 4,45 90 

Dezembro 1,Yi 94 5,53 113 4,08 83 4,51 92 4,10 84 4,56 93 

Medias 4,80 100 5,39 110 4,24 86 4,26 82 4,12 84 4,62 94 
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a) Para o Estado de  So  Paulo 

= 5,20 - 0,022X 

y = relaggo prego de frangos/prego de ração no Es 

tado de So Paulo. 

X = tempo em meses (janeiro de 1967 = 1) 

b) Para o Estado da Bahia 

9= 6,13 - 0,024X 

y = relaggo prego de frangos/prego de raggo no Es 

tado da Bahia. 

X = tempo em meses (janeiro de 1967 = 1) 

Embora o coeficiente de determinaggo se mostre muito 

baixo (R2 -'= 0,19) para a equaggo ajustada aos dados refe-

rentes a  So  Paulo, 'a an61ise de variincia indicou, atra-

yes  de teste de F, que a parte das variagoes de y explica-

dos pela regresso eram significativas ao nível de 1%. 

0 percentual das variagOes das relagOes de pregos de 

frangos/pregos de raggo explicadas pela passagem do tempo 

foi de 58% (R2 = 0,59) no Estado da Bahia, sando a parte 

das variagOes de Y explicada pela regressio significativa 

ao nível de 1%. 

De acordo com a teoria da produção aplicada 1 firma, 

o ponto Otimo econOmico de uma empresa que tenha como obje 

tivo a maximag5o de lucros íatingido quando a relagao Px1 

e o PFMax
1 
se igualam (

Px 
 1 = PFMax

1
). 

PYi 

PY1 

A n5o ser que a empresa aumente sua eficie"ncia atra - 

✓ s  de uma melhoria tecnolOgica, a quantidade de fator 
Px 

de- 

vera diminuir quando a relagao 1 aumentar, permanecendo 

Py
1 

constante o uso dos demais fatores de produggo e admitindo 
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se a hipótese de que os produtores venham utilizando uma 

quantidade ótima do fator. 

A tendencia da relabo prego de frango/prego de ra-

gio PY1 , no período de 1967/1971 foi de decrescimo, con- 

Px
1 

forme ficou evidenciado anteriormente a inverso dessa  re- 
. Px 

lagao, ou seja, prego de ragao/prego de frangos(' 1) deve- 

(
Py

1) 
r6 ter uma tendência crescente, ao longo do período consi- 

des.ado. 

A menos que se consiga aumentar a produggo de fran-

gos atraves de uma maior eficiencia produtiva, deve-se  con  

cluir que, no curto prazo, a persistancia da tendencia de 

crescimento na relag.6o prego de ragio/prego de frangos(
Px  n 

PY  ].) 
implicar5 na necessidade de redug'6o das quantidades de ra- 

gAo a serem fornecidas -as aves, para que nEo haja queda na 

renda liquida dos avicultores. Convem esclarecer-se que tal 

conclus5o est6 em per-Feita coergncia comes da Bahia, em 

que ficou evidenciado que uma diminuig5o no uso de raged  

final para aves de corte conduziria "à elevagJo da renda 

dos avicultores. 

Como nos sistemas de produg5o adotados, a  rag-L) 

fornecida livremente -as aves, seria necess6rio que houves- 

se uma diminuigA'o do período de permangncia dos lotes de 

frangos nas granjas, para que fosse reduzido o consumo de 

ragao. Admitindo-se que a idade das aves n5o tenha influen 

cia sobre os seus pregos a gpoca da venda, um menor perío- 

do de permanência das aves nas granjas condicionaria uma 

maior rotatividade de capital, atravgs da criagJo de mais 

lotes de pintos ao longo do ano, com utilizag5o mais in- 

tensiva dos demais fatores, como pintos, mio-de-obra, equi 

pamentos, instalagOes e outros.. 

A diminuigo dos pregos de rag5o seria ainda um ca- 
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minho a ser trilhado na busca de um maior poder de compra 

dos frangos vendidos pelos avicultores baianos. 

CAPITULO IV 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

4.1 - ConclusOes 

Os resultados do presentetrabalho mostram que os  pre  

gos de frangos (ou de ração) no Estado da Bahia dependem „ 

respectivamente, dos pregos de frangos (ou de ragio) no Es 

tado de Sio Paulo, e que os pregos dos referidos bens, na 

Bahia, decresceram ao longo do período de 1967/71. Tais  fa  

tos permitem a conclusio de que, no decorrer do tempo, tem 

havido uma integragao cada vez maior das  areas  de mercado 

que englobam os consumidores e produtores de frangos e de 

ragio dos Estados da Bahia e de Sio Paulo. Sup6e-se que es 

se maior integragao tenha sido acompanhada de uma redugio 

das "margens de distincia" no comercio interestadual de 

frangos e de ragio. Virios fatores podem ter contribuído  pa  

ra a maior integragao no comercio interestadual das merca-

dorias citadas. Entre outros, podem ser citados os seguin-

tes: a) melhoria da rede viria e/ou da eficiencia dos sis 

temas de transportes, condicionando menores custos na ex-

portagio das mercadorias consideradas; bl redugeo dos lu- 

cros dos exportadores, pela maior correncia c) melhoria 

da eficiencia produtiva na  area  exportadora (Sio Paulo). 

Admite-se que a competigio no mercado que abrange os 

dois Estados baseia-se na diferença dos niveis de eficien-

cia produtiva e dos pregos dos insumos e materias-primas u 

tilizadas na produgio dos bens considerados e aindamaten 

dencia dos custos de transfergncia interestadual. 

A partir das hipOteses de que os avicultores e fabri 

cantes de raç5o paulistas se encontram num estagio tecno16 
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gico mais evoluido, e que disponham de melhores possibili- 

dades de aproveitarem as 6conomias de escala ao produzirem 

para um centro consumidor de grandes dimensges como a ca 

pital paulista, e admitindo-se, ainda, que eles possuam 

maiores vantagens no que se refere as economias externas 

por se localizarem numa  area  de grande aglomeraggo  

trial,  poder-se-ia inferir que os custos de produggo des- 

sas mercadorias, em  Sao  Paulo, tendem a ser inferiores aos 

do Estado da Bahia. 

Como a avoiug5d da tecnologia de transporte tende a 

reduzir os custos de tranfergncia  interregional  de produ- 

tos e a privilegiar a regigo exportadora, pela maior inte-

graggo física de mercados, espera-se que a concorrgncia  en  

tre os dois Estados venha a se tornar cada vez mais inten-

sa e cada vez mais desfavorgvel aos avicultores (ou fabri- 

cantes de raggo) do Estado da Bahia. Nessas condigges,g de 

admitir-se que a avicultura baiana chegue mesmo a perder o 

seu próprio mercado estadual. Como caminho mais racional 

para o fortalecimento do poder competitivo dos produtores 

de frangos (ou de ragio) da Bahia, indica-se a reduggo dos 

seus custos de produggo, o que poderg ser alcançado atra -  

vs  de uma maior eficigncia produtiva e da obtençgo de fa-

tores de produggo a menores pregos. Dado que,  at  os dias 

atuais, a avicultura baiana n5o conseguiu alcançar tais ob 

jetivos, conclui-se que e necessgria a intervengao do se-

tor pUblico, atraves de medidas que conduzam g elevaggo da 

produtividade das granjas avicolas baianas e da criaggo de 

estímulos para a implantaggo de uma indústria estadual de 

raggo de alto poder competitivo, a fim de possibilitar a 

reduggo dos diferenciais de pregos existentes entre os dois 

Estados. 

A crescente determinaggo de eliminar as ineficign- 

cias no processo de produggo e comercializaggo de aves pa-

ra corte e de ragio possibilitarg g indústria avícola lo-

cal colocar os seus produtos a pregos cada vez mais baixos, 
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o que implicaria num maior consumo de carne de frangos pe- 

la populaggo do Estado e numa maior competitividade da avi 

cultura baiana. 

0 estudo das relagaes entre os pregos de frangos e 

os pregos de ração, ao mostrar a ocorrência de decréscimos 

do poder de compra das granjas avicolas do Estado da Bahia  

evidencia no somente a necessidade de recombinagOes na  re  

laggo fator/produto, como também a urgência de se aumentar 

a produtividade da avicultura estadual, a fim de compensar 

os aumentos absolutos e/ou relativos dos pregos de raggo . 

Espera-se, deSse modo, que uma reduggo no período de perma 

nencia dos lotes de frangos nas granjas permita uma maior 

rentabilidade na utilizaggo dos fatores produtivos da avi-

cultura de corte, na Bahia. 

Uma maior produggo de raggo no Estado da Bahia, que 

condicionasse a oferta desse insumo a menores pregos,aoeli 

minar os custos de transferencia da importaggo, seria ain- 

da um caminho a trilhar-se na busca de um maior poder de 

competiggo da avicultura baiana. 

A melhoria da eficiéncia produtiva da avicultura po-

deria ser alcançada, entre outras alternativas, pala cria- 

gao de pintos de maior poder de convers5o de alimentos em 

carne, pelo uso de raggo que possibilitasse maior 7,anhode 

peso -as aves, pela introduggo de tecnicas mais eficientes 

de manejo e sanidade e pelo alcance de escalas mais econCi-

micas de produggo. 

4.2 - SugestOes 

Como o aumento do poder de competiggo dos aviculto - 

res e dos fabricantes de raggo do Estado da Bahia depende, 

basicamente, de sua capacidade de colocar os seus produtos 

a pregos cada vez mais baixos no seu mercado consumidor, 

sugere-se: 

a) Implantaggo de uma eficiente indústria de  raga-ono  
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Estado da Bahia, visando o aumento da oferta interna desse 

insumo, a pregos que possibilitem a reduggo dos custos de 

produggo de aves e elevem a capacidade competitiva da avi-

cultura baiana. 

b) Criaggo de estímulos g produggo de matarias-primas 

de raggo que condicionem o melhor aproveitamento das poten 

cialidades estaduais relativas a assas alternativas de ex-

plorag5o agricola e torne viável a produggo de ração a bai 

xos custos. 

c) Adoço pelos avicultores e fabricantes de ração 

baianos de uma política de pregos que reduza paulatinamen-

te os diferenciais de pregos de frangos (ou de raggo) exis 

tentes entre os Estados da Bahia e de  Sao  Paulo, eliminan-

do assim as vantagens competitivas dos produtores paulis - 

tas.' 

d) DesestImulo 5 proliferagao de empresas destitui - 

das de eficiencia produtiva, proporcionando condig6es pa-

ra que as granjas e fabricas de ração existentes no Estado 

aumentem o seu poder de competig6o, através de ganhos de 

escala e outras formas de aumento de produtividade. Sugere 

se um apoio mais intensivo dos serviços de pesquisa, de as 

sistencia técnica, crediticia e sanit5ria 5s empresas avi-

colas e 5 indústria de rag5o, para que a expansão da produ 

g5o avicola, na Bahia, ocorra em bases essencialmente com-

petitivas. 

e) Redução dos periodos de permanencia dos frangos 

nas granjas, de modo a condicionar um menor consumo de ra-

gao e aumentar a rotatividade do capital e proporcionar uma 

utilização mais rentavel dos demais fatores de produggo da 

indústria avicola baiana. 

f) O aumento da eficiencia da comercializaggo defran  

gas  e de rag5o, para que esses bens possam ser colocados a 

pregos cada vez mais baixos g disposigao dos consumidorese 

seja possfvel a reduggo do diferencial de pregos existente 

entre as duas  areas  de mercado estudadas. 
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g) Estudo das possibilidades de orientar os fluxos 

da oferta excedente de frangos e de ração do Estado de São 

Paulo para o mercado externo, uma vez que se admite que es 

sa área d1sp5e de condigOes mais favoráveis para competir 

no mercado internacional. 

h) Realização dE estudos objetivando definir escalas 

econOmicas e a idade Otima de abate de frangos, para aumen  

tar  a rentabilidade das exploragOes avicolas do Estado da 

i) Realizagáo de estudos sobre .o comportamento dos 

custos de transferencia  interregional,  visando a obtençáo 

de informagOes que melhor evidenciem os motivos das varia-

96es dos diferenciais de pregos entre os mercados estuda-

dos no presente trabalho. 
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SUMARIO 

Com base no modelo teórico do equilíbrio espacial de 

pregos e atraves da análise de regressão, tentaram-se ave-

riguar os efeitos das variagOes de prego de frangos (ou de 

raçeo) noEstado de  So  Paulo e do tempo, medido em meses, 

sobre os pregos dos frangos  (au  de raggo) no Estado da Ba-

hia. 

As regress-6es ajustadas evidenciaram que tanto os  pre  

gos de frangos, como os pregos de raçáo são, respectivamen 

te, afetados pelos pregos de frangos e pelos pregos de ra-

ggo no Estado de  So  Paulo e pelo tempo, medido em meses . 

As regress-6es mostraram ainda que os pregos de frangos ou 

de raggo, na Bahia, tendem a decrescer ao longo do tempo. 

Tais fatos permitem concluir-se que o Estado da Bahia  cons  

titui-se numa ampliaggo da  area  de mercado dessas duas mer 

cadorias paulistas e que este existindo, ao longo do tem-

po, uma integração cada vez maior desses dois mercados, o 

que tende a privilegiar os exportadores de  So  Paulo. 

As razOes bgsicas para a avicultura e a indUstria de 

raggo paulistas poderem competir no mercado baiano de fran 

gos e de raggo foram atribuidas .às diferenças de produtivi 

dade existentes entre os dois Estados, o que permitia a o-

correncia de um diferencial de pregos entre essas duas g-

reas, inferiores aos custos de transferencia interestaduaL 

Persistindo essa situageo, a avicultura baiana deve- 

r g enfrentar grandes dificuldades para conservar  at  mesmo 

o seu próprio mercado estadual. 

Conclui-se por outro lado, que a concorrencia inte- 

restadual sere tanto maior quanto maior for a integraggo 

física que venha a existir entre a Bahia e  So  Paulo. 0  ex  

posto permite evidenciar um impasse que configura uma  situ  

aço paradoxal o melhoramento dos meios de transportes e 

das redes virias que ligam o Estado da Bahia ao de  So  Pau  

lo,  ao mesmo tempo que representa um avanço desenvolvimen- 
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tisti, expie, cada vez mais, a indiistria avicola baiana a 

um crescente e desfavorável processo competitivo com os 

avicultoreb e fabricantes de raggo paulistas. 

Para o fortalecimento do poder de competigáo da avi-

cultura e da indEistria de ração da Bahia, sugerem-se a ele 

vago de sua eficigncia produtiva, a busca de meios para a 

redugáo dos seus custos produtivos e a adoço de uma poli7 

tica de pregos que reduza, paulatinamente, o diferencial 

de pregos existente entre os mercados do Estado da Bahia e 

de  So  Paulo. Para isso, faz-se necessária a intervenggo 

do setor pUblico, intensificando os trabalhos de pesquisa, 

assistencia técnica, crediticia e sanitária aos aviculto - 

res e fabricantes de ração baianos, bem como a criagáo de 

estímulos para o aumento da produgáo de materias-primas  pa  

ra ragOes no Estado, a fim de que haja redugies nos pregos 

desses bens. 
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APENDICE A 

A seguir sergo apresentadas algumas informações sobre 

a principal  area  de comercializaggo da produggo de aves do 

Estado da Bahia, será descrito o procedimento adotado para 

a seleggo da amostra e sergo relacionadas os insumos avico 

ias cujo processo de comercialização foi estudado numa  pee 

outs  a realizade de outubro a dezembro de 1972. 

1. 0 Recôncavo Baiano e as  Areas  Adjacentes- 
1/ 

A  area  abrangida pela pesquisa compreende municípios 

localizados nas Micro-Regiões de Salvador - (150), do Re-

cOncavo Baiano (151), de Feira de Santana (143) e do Agres 

te de Alagoinhas - (148) (Figuras 1 e 2).2/  — 

1/ Para a descriggo da  area  da Pesquisa foi observada a  di  

visgo em Micro-Regiões Homogeneas propostas pela Funda -

go  IBGE (Figura 1). 

2/ As Micro-Regiões Homogeneas de Salvador e do Recôncavo 

Baiano es-tie  inteiramente incluidas na antiga Zona Fisi 

ogrgfica do Recôncavo. Na apresentaggo dos quadros, as 

referencias ao "Recôncavo Baiano" abrangergu as Micro-

Regiões Homogeneas de Salvador e do Recôncavo Baiano e 

as referencias as  Areas  adjacentes do Recôncavo compre-

endergo os municipios incluidos na pesquisa e pertencen  

tee  as Micro-Regiões Homogeneas de Feira de Santana e 

do Agreste de Alagoinhas. 



• BAHIA 

MICRO-REGIÕES HOMOGENEAS 
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0 processo de formagao econômica dessas Micro-Regi6es 

fundamentou-se principalmente numa economia agrícola de  ex  

portagao: fumo e cana-de-açúcar. Face a exploraqao do pe-

trOleo e ao desenvolvimento industrial que ai vem ocorren-

do, muitas dificuldades tem surgido no abastecimento de a-

limentos a sua população urbana. 

A proximidade e as facilidades de acesso acapitalAtra  

vas  de transportes marítimos, ferroviarios e rodovigriosas 

seguram, por outro lado, as Micro-RegiOes estudadas, uma po 

sigo de destaque no abastecimento de aves e ovos ao merca 

do de Salvador. 

Os avicultores da  area  em estudo podem comunicar-se , 

sem grandes problemas, com o restante do Pais e centrosfor 

necedores de matarias primas para a indústria avicola (Fi-

gura 2). 

Rodovias inteiramente asfaltadas, como a Salvador-Fei 

ra de Santana (BR-324), que continuada pela Rio-Bahia - 

(BR-116) ou pela estrada litoranea BR 101, integram a eco- 

nomia dessa  area  com os mercados do Sudeste brasileiro e 

com as demais capitais nordestinas. 

A assistencia financeira a exploragao avicola na  area  

estudada realizada atraves do Banco do Brasil S/A, Banco 

da Bahia S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco do Es 

tado da Bahia S/A, Banco Econômico da Bahia S/A e outros. 

Para assistancia tecnica e sanitaria  sac)  disponiveis 

a Associagao Nordestina de Credito e Assistência Rural da 

Bahia - ANCAR-BA, filiada a Associação Brasileira de Credi 

to e Assistencia Rural - ABCAR, alem do Instituto Baiano 

de Credito Rural - IBCR, e do Instituto Biológico da Bahia 

IBB, ambos da Secretaria da Agricultura, e ainda, o Minis-

terio da Agricultura, atraves de sua Diretoria Estadual - 

DE MA. 
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0 clima predominante na  area  da pesquisa o quente- 

úmido, havendo diferenças entre as margens da Bala de To-

dos os Santos e as Zonas mais distantes. 0 relevo 6 ondula 

do.A drenagem dos terrenos realiza-se em sua maior parte 

atraves dos vales úmidos (3). Muito embora as condigóes e-

cológicas dessa  area  no se mostrem as mais favoráveis 

exploração do negócio avícola, acredita-se no entanto que, 

nos dias atuais, elas possam ser superadas pelos recursos 

tecnológicos disponíveis. 

A  area  compreendida no presente estudo caracteriza-se 

ainda pela alta concentração das atividades económicas e 

da populagdo em relagdo ao resto do Estado e possui as me-

lhores perspectivas para o desenvolvimento da avicultura, 

face as vantagens de que desfruta, no que se refere ao su-

primento de aves e ovos aos centros urbanos mais dingmicos 

da Bahia. 

1.1. Micro-Regigo Homogenea de Salvador 

A Micro-Regido Homogãnea de Salvador 6 constituida pe 

los municípios de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Fi-

lho, formando a zona periurbana da Capital baiana, e ainda 

por Camagari, Catu, Mata de  So  Jogo,  So  Francisco do  Con  

de e Pojuca, zona diretamente influenciada pelo desenvolvi 

manta da atividade petrolifera e do Centro Industrial de 

Aratu (Figura A.2). 

A alta densidade demográfica da Micro-Região de Salva 

dor, atingindo 354,14 hab/km
2
, conforme dados preliminares 

do Censo de 1970, e o salto para a industrializaggo ocorri 

do nos últimos anos, fazem dessa Micro-Regigo o mais impor 

tente mercado avicola do Estado. A população da cidade do 

Salvador cresceu em aproximadamente 48% na d6cada de 1960/ 

70, contando a Capital baiana, em 1970, com mais de um mi-

lho de habitantes (15). 

0 descobrimento e a exploraggo do petróleo, destacan 
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do-se a Refinaria Landulfo Alves da PETROBRAS, em Mataripe 

município de Candeias, criaram as economias externas para 

a instalaggo de outras indústrias como a petroquímica, en-

tre outras. Os incentivos fiscais criados pela SUDENE e pe  

lo  Governo do Estado da Bahia reforçaram ainda as condi-

Oes favorgveis a um surto de industrializaggo. Com  a cria 

ggo do Centro Industrial de Aratu, novas indústrias foram 

implantadas, determinando novo impulso industrializador g  

area  em estudo. 

1.2. Micro-Regigo Homoggnea do RecOncavo Baiano 

A Micro-Regigo Homoggnea do RecEincavo Baiano apresen-

ta uma densidade demogrgfica de 74 hab/km
2 
(16). E compos-

ta por 26 municípios, ficando em destaque as  sub-zonas  pro  

dutoras de fumo no planalto de Cruz das Almas e os solosde 

massapg, do vale de  Sergi,  Jaculpe e Pojuca, na produggo 

de cana-de-açúcar e a zona mais voltada para as culturas de 

subsistgncia, distribulda em torno do trecho de Santo Anta 

nio de Jesus-Nazar,  sendo a mandioca o principal produto 

comercial (3). 

1.3. Micro-Regido Homoggnea de Feira de Santana 

A Micro-Regigo de Feira de Santana, alm de ocupar po 

sigo de destaque, como centro comercial e industrial,cons 

titui-se ainda no maior entroncamento rodovigrio do Estado 

da Bahia, encontrando-se ai as rodovias Transnordestinas e 

a Rio-Bahia, Bem prOximo 6 cidade de Feira de Santana pas-

sa tambem a BR-101. 

1.4. Micro-Regigo Homogenea do Agreste de Alagoinhas 

A Micro-Regigo do Agreste de Alagoinhas e uma groa de 
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transigao entre o Litoral e o Sertão. Dessa Micro-Regido 

apenas o município de Alagoinhas foi incluido na  area da 

pesquisa. Alem da proximidade de Salvador e de sua tradi-

gap como centro ferroviario, este município, com uma popu-

lagao de quase 79 mil habitantes e uma densidade demogrgfi 

ca de 66 hab/km
2
, funciona como importante niúcleo regional 

(16). 

2. Amostragem 

As unidades amostrais analisadas na presente pesquisa 

pertencem aos conjuntos dos comerciantes de insumos para a 

avicultura e dos granjeiros da indústria avicola para cor-

te, nas Micro-RegiOes Homogeneas de Salvador, do RecOncavo 

Baiano, de Feira de Santana e do Agreste de Alagoinhas. 

Devido ã inexistencia de listas completas das granjas 

avicolas e das agencias comerciais de insumos para a avi - 

cultura de corte, na  Area  em estudo, utilizaram-se umaamos 

tragem no probabilistica e levantamentos censitarlos para 

a  Goleta  de dados. 

Organizou-se, inicialmente, uma relagão de aviculto - 

res, com base nas informagOes colhidas junto aos cirgaos de 

assistencia técnica e sanitaria, junto as associagOes de 

avicultores, firmas revendedoras de insumos, instituig5es 

crediticias, prefeituras e avicultores da  area  estudada.As 

granjas foram distribuidas em 4 classes, de acordo com o 

tamanho dos seus planteis, a saber: 

- muito pequenas - com rebanho entre 1000 e 3000 aves 

- pequenas - com rebanho entre 3001 e 6000 aves 

- medias - com rebanho entre 6001 el2000 aves 

- grandes - com rebanho acima de 12000 aves 

Tal procedimento visou reunir em grupos distintos as 

granjas que consomem quantidades muito diferentes de insu- 

mos, obtendo-se assim maior homogeneidade dentro de cada 

classe de granjas. 
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Tomou-se uma amostra intencional de 48 granjas com me 

nos de 12001 aves proporcionalmente distribuídas entre os 

trgs primeiros extratos acima referidos e adotou-se um  pro  

cesso censitario para a coleta de dados nas 20 granjas com 

mais de 12000 aves. Devido a problemas de informagOes in-

completas e de dados faltosos, houve necessidade de se en-

trevistarem mais 7 avicultores para substituir os questio-

ngrios prejudicados. 

A coleta de dados junto gs firmas distribuidoras de 

insumos foi feita por meio de um levantamento censitario, 

abrangendo as 16 principais firmas comerciais que atuam no 

mercado de insumos avicolas da  area  em estudo. 

Utilizaram-se dois tipos de questiongrios, um para 

comerciantes de insumos avicolas e outro para avicultores, 

na obtengao das informagges de interesse da presente pes 

quisa. 

3. Insumos Estudados 

Ao presente trabalho, interessou apenas o estudo dos 

insumos correntes empregados na produggo de frangos para 

corte, os quais podem ser definidos como aqueles bens que 

se transformam no processo produtivo. Esses insumos  so  a 

seguir relacionados: 

1.  Raga°  completa para frangos de corte, abrangendo: 

a) Raggo completa para frangos de corte,englobando 

raggo completa de engorda inicial e final./ 

b) Concentrados proteicos para raggo de frangos de 

corte, incluindo concentrado inicial e concen 

trado final. — 3/ 

c) Milho 

2. Pintos de um dia para corte. 
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3. Produtos VeterinLsios, abrangendo: 

a) Bio36gicos: vacinas 

b) Terap5uticos: antibiaticos 

c) Antiparasit6rios: vermifugos 

d) Desinfetantes e antissepticos 

e) Inseticidas 

3/ Por "ragáo completa ou balanceada" será entendida a 

ração resultante da mistura dos "concentrados protei  

cos"  como o milho e demais ingredientes e j6 em pon-

to de ser fornecidas as aves. 

Por "concentrado proteico" será entendido aqui o in- 

grediente da ração que apresenta doses balanceadas 

de proteInas, vitaminas e sais minerais. 
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APENDICE B 

1 A Indústria Avicola db Frangos para Corte na  Area  da 

Pesquisa. 

1.1 Características das Granjas 

A indústria avicola de frangos para corte, nas Micro-

Regiaes Homogeneas de Salvador, do RecOncavo Baiano, de Fel 

ra de Santana e do Agreste de Alagoinhas, composta por 

180 granjas, conforme levantamento realizado em outubro de 

1972. 

0 tamanho do rebanho de aves para corte, na  area em 

estudo, foi de 1.193.340 cabeças. As 20 empresas com mais 

de 12.000 aves, que representam apenas 11% do número total 

das granjas, concentram 46% do rebanho avicola para corte 

da  area  da pesquisa (Quadro B.1) 

A sua distribuig6o em classes, de acordo com o tama-

nho do plantel, bem como o número media de aves por gran-

ja, apresentam-se conforme o quadro que se segue: 

Quadro B.1 - Número Total de Granjas Produtoras de 

Frangos para corte, Número total de Aves 

por ClaSse de Tamanho, e Número media de 

Aves por grtInja na firea da . pesquisa - 

1972 

Classe  de Gran 

jas (N9  de A- 

yes)  

Número Por Número-'de  Ayes  
Classes Por Qlasse 

Numero de Percen- Numero Me- Numero Perpen- 

diO de A- Total 
Granjas tagem tagem  

yes  por de Aves 

Granjas 

1.000 - 3.000 88 48,9 1.774 156.090 13,1 
3.001 - 6.000 40 22,2 4.963 198.500 16,6 
6.001 -12.000 32 17,8 8.975 287.200 24,1 
acima 12.000 20 11,1 25.578 551.550 46,2 

Total 180 100,0 6.630 1.193.340 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta 
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As 180 granjas destinadas 6 produção de frangos  decor  

te distribuem-se, nas quatro Micro-RegiOes,  conforms  o  Qua  

dro 6.2. 

1/ As granjas com menos de 1.000 aves não foram conside- 

radas na estratificação das empresas produtoras de 

frangos para corte. 
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Quadro 6.2 - Número Total de Granjas Avicolas Especia 

lizadas na Produggo de Frangos para Cor-

te, por Micro-Regido Homoggnea e por Clas 

se de Tamanho do Rebanho - 1972. 

Micro-Re Número de Granjas por Classe Tamanho Niime 
• 

giões Ho 1.001-3.000 3.001-6.000 6.001-12.000 4-12.000 ro 

mogeneas Aves Aves Aves Aves 

Salvador 39 16 13 12 80 44,4 

Recôncavo 
Baiano 35 19 14 4 72 40,0 

Feira de 

Santana 9 3 4 2 18 10,0 

Ag.Alago- 

inhas 5 2 1 2 10 5,6 

Total 88 40 32 20 180 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

As Micro--Regiões Homoggneas de Salvador e do Recônca- 

vo Baiano agrupam 84% das granjas avicolas e concentram 

80% do rebanho total de aves para corte da  area  estudada. 

A Micro-Regido de Salvador merece destaque especial 

pelo seu elevado número de granjas com mais de 12.000 aves 

e pela sua maior produggo de frangos para corte, possuindo 

51% do rebanho global das quatro Micro-Regiões abrangidas 

pela pesquisa. 

0 Quadro 3 mostra a distribuição do rebanho avicola 

para corte nas quatro micro-regiões objeto da pesquisa. 
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Quadro 6.3 - Número Total de Aves para corte por Mi-

cro-Região Homogenea e por Classe de Ta-

manho do Rebanho - 1972. 

Micro-Re Número de Aves por Classe de Tamanho N6me ..... 

giOes Ho 1.000-3.000 3.001-6.000 6.001-12.000 +12.000 ro % _ 

mogeneas Aves Aves Aves Aves 

Salvador 

RecOncavo 
Baiano 

Feira de 
Santana 

Ag.Alago- 
inhas  

75.490 90.100 118.400 330.250 604.240 50,6 

57.600 96.300 114.800 79.300 348.000 29,2 

13.200 15.000 46.000 77.000 151.200 12,7 

9.800 7.100 8.000 65.000 89.900 7,5 

T o t a 1 156.090 198.500 287.200 551.5501.193.340100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Os Municipios de Salvador, Conceigão de Feira e Lauro 

de Freitas  so  os que mais se sobressaem pelo tamanho dos 

seus rebanhos avicolas para corte (Quadro 6.4 e 6.5). Em 

Salvador e Lauro de Freitas, ambos pertencentes Micro- 

Regiao Homogenea de Salvador, esto concentradas as gran-

jas de maiores planteis. O Municipio de Conceigão de Feira 

pertence Micro-Região Homoganea do RecOncavo Baiano e ca 

racteriza-se por possuir o maior número de granjas da  area  

estudada. Sua produçao destina-se, principalmente, aos mer 

cados de Salvador e de Feira de Santana. Grande parte dos 

avicultores desse municipio  tam  a sua produção programada 

e comercializada por uma cooperativa. 

Na  area  estudada, tambem destacam-se os municfpios de 

Feira de Santana, Irar e e Alagoinhas, pelo tamanho de seus 

rebanhos avicolas. Esses municipios pertencem as Micro-Re-

gi6es de Feira de Santana e do Agreste de Alagoinhas (Qua-

dro B.6). 
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Quildro 0-4 - Número de Granjas Avicolas para Corte e Número Total de Aves por Município e por Classe 

de Tamanho do Rebanho, na Micro-Regigo Homogenea de Salvador - 1972. 

Classes de Granjas 

1.000-3.000 Aves 3.001-6.000 Aves 6.001-12.000 Aves Mais de 12.000 

Municipios 
Aves Totais 

N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de  

Granjas Aves Granjas Aves Granjas Aves Granjas Aves Granjas Aves 

Salvador 22 37.300 8 39.500 6 51.900 7 182.750 43 311.450 

Lauro de Freitas 3 5.190 3 14.600 2 18.000 4 122.500 12 160.290 

SimEies Filho 4 9.000 4 20,000 1 8.000 - - 9 37.000 

Mata de So  Jogo 5 14.500 - - 3 , 30.000 - 8 44.000 

Camagari 4 6.500 - - 1 10.500 1 25.000 6 42.000 

Candeias 1 3.000 1 6.000 - - - - 2 9.000 

Total 39 75.490 16 80.100 13 118.400 12 330.250 80 603.740  

Fonte: - Pesquisa Direta. CD 
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Classes de Granjas 

    

  

1.000-3.000 Aves 3.001-6.000 Aves 6.001-12.000 Aves Mais de 12.000 

   

Municipitls  

  

Aves Totais 

  

      

      

 

N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N 9  de N9  de N9  de  

 

Granjas Aves Granjas Aves Granjas 

 

Aves Granjas Aves Granjas Aves 

Salvador 22 37.300 8 39.500 6 51.900 7 182.750 43 311.450 

Lauro de Freitas 3 5.190 3 14.600 2 18.000 4 122.500 12 160.290 

SimOes Filho 4 9.000 4 20,000 1 8.000 - - 9 37.000 

Mata de S'jo  Joao  5 14.500 - 3 30.000 - 8 44.000 

Camagari 4 6.500 - - 1 10.500 1 25.000 G 42.000 

Candeias 1 3.000 1 6.000 - - - 2 9.000 

Total 39 75.490 16 80.100 13 118.400 12 330.250 80 603.740  

• 

Fonte: _ pesquisa Direta. 
1-0  

• 
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du Immuldm  du  Hohrinhp, HM Mipru H u Homoganea do Recanc avo Baiano - 1972. 

Municipios 

Classes de Granjas  

1.000-3.000 Aves 3.001-6.000 Aves 6.001-12.000 Aves Mais de 12.000 Totais 

Aves 

N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de  
Granjas Aves Granjas Aves Granjas Aves Granjas Aves Granjas AVes 

Conceição de Feira 22 40.100 13 65.800 8 65.300 2 32.000 45 203.200  

Amelia  Rodrigues 4 5.800 1 5.000 1 9.500 1 20.000 7 40.300 

Conc. do Jacuipe 3 3.700 3 15.500 2 16.200 - - a 35.400 

S.Gongalo dos Campos 3 5.000 2 10.000 2 17.600 - - 7 32.600 

Cruz das Almas - - - - - i 27.300 1 27.300 

Cachoeira - 1 6.200 - - 1 6.200 

Muritiba 3 3.000 - - - - - - 3 3.000 

Totais 35 57.600 19 96.300 14 114.800 4 79.300 72 348.000 

Fonte: - Pesquisa Direta. 



IJwidrti 11. ti Nrimuro  du  Grnnjon Avinolmn lopucializodati na Produggo de Frangos para corte e Número To- 

tal de  Ayes  por Classe de Tamanho do Rebanho, nos Municípios de Feira de Santana, Irar6e 

Alagoinhas - 1972. 

Classes de Granjas 

Municípios 1.000-3.000 Aves 3.001-6.000 Aves 6.001-12.000 Aves Mais de 12.000 Totais 

Aves 

N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de N9  de 
Granjas Aves Granjas Aves Granjas Aves Granjas Aves Granjas Aves 

Feira de Santana 9 13.200 3 15.000 4 46.000 1 17.000 17 91.200 

Irar 6 - - - - - 1 60.000 1 60.000 

Alagoinhas 5 9.800 2 7.100 1 8.000 2 65.000 10 89.900 

Totais 14 23.000 5 22.100 5 54.000 4 142.000 28 241.100 

Fonte: - Pesquisa Direta. 
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As granjas, em geral, situam-se em locais pr6ximos de 

estradas asfaltadas, no existindo, assim, maiores dificul 

dades de acesso aos centros consumidores. A distancia me-

dia das granjas visitadas ao centro da cidade de Salvador 

de 77 Km. Para as granjas com rebanho  at  12.000 aves, a 

distancia media 5 de 82 Kmre as de mais de 12.000 aves fi-

cam, em media, a 65 Km do centro da capital baiana. 

Cerca de 88% das granjas com menos de 12.000 aves e 

de 95% das granjas com mais de 12.000 aves estavam utili - 

zando plenamente a sua capacidade instalada no perlodo de 

outubro a novembro de 1972. SupEte-se que a proximidade do 

fim do ano, trazendo expectativas de melhores pregos para 

o periodo de Natal e Ano Novo, estimule os avicultores a 

intensificarem a produço. 

Apenas 7 granjas, das 68 visitadas e em funcionamento 

apresentavam capacidade ociosa, sendo o problema de doen- 

ças o principal motivo alegado para a reduggo do plantel 

das granjas. 

Quadro 6.7 - Número e Motivos da no Utilizaggo Plena da 

Capacidade Instalada das Granjas Visitadas 

1972.  

Motivos Percentagem 

Doenças nas aves 

Falta de mercado 

No especificado 

57,1 

28,6 

14,3 

T o t a 1 100;0  

Fonte: Pesquisa Direta entre 7 Granjas. 

0 número de empresas que se encontravam definitivamen 

te paralizadas por terem deixado o neeicio avicola nos 3 

últimos anos, foi de 30 granjas. 

Como se pode observar pelos dados amostrais apresen- 



Eg=lorag5o 
:-:ividual 

Es:ragão em 
E::fedade  

:TAL 

42 87,5 10 5,0 

12,5 10 5,0 

48 100,0 20 100,0 
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tados no Quadro 6-8 também grande o número de granjas que 

entrou no nag6c1° avicola nos dois últimos anos, o que evi 

:encia uma frequEncia muito acentuada na entrada e saida 

:e empresas da indústria avicola para corte da  area  estuda 

7,uadro 6.8 - Experi6ncia dos Avicultores Entrevistados na 

Atividade Avicola. RecOncavo Baiano e Areas  

Adjacentes - 1972. 

'1a7  de Anos Granjas c/1.000 a 12.000 Granjas c/ mais de 
12.000 aves  

NegOcio 12.000  

N9  
zvicolas 

Informantes N9  Informantes % 

1 a 2 anos 20 41,7 3 15,0 

2 a 4 anos 11 22,9 6 30,0 

5 a 10 anos 7 14,6 6 30,0 

21a 20 anos 8 16,7 3 15,0 

- je 20 anos 2 4,1 2 1050 

- DTAL 48 100,0 20 100,0 

=ones:  Pesquisa Direta. 

As granjas avicolas com rebanhos de  at  12.000 aves, 

tr....aadas na amostra, séa em quase sua totalidade (88%)explo 

ra;aes individuais. As empresas com rebanho acima de 12.000 

es apresentam uma tendencia maior -a exploração em socie-

::e. Ocorre, contudo, que 50% das granjas dessa classe  so  

.-aresas individuais (Quadro 6.9). 

airo 6.9 - Tipo de Exploragão das Granjas Avicolas Visi-

tadas - 1972. 

-fr.-a de 
Evatiorago 

1.000 a 12.000 aves Acima de 12.000 aves 

N9  de Granjas N 9  de Granjas 

==ate: Pesquisa Direta. 
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2. Credit° -a Inc:IC:Istria Av-ícola 

2.1 Utilização de Credito 

Observou-se na amostra de granjas com rebanhos entre 

1.000 a 12.000 aves que 54% dos avicultores entrevistados 

utilizaram,  credit°  bancário em 1972. 0 percentual dos avi-

cultores com mais de 12.000 aves que fez uso de crédito  ban  

crio, nesse mesmo ano, mostrou-se muito mais elevado, in-

cluindo cerca de 90% dos entrevistados. 

Alem do credito bancário, grande número de aviculto - 

res utiliza financiamentos dos comerciantes de ração, de 

pintos e de produtos veterinários. 

2.2 Finalidadds dos Financiamentos 

Cerca de 36% do valor total dos empréstimos feitos em 

1972 pelos avicultores incluidos na amostra de granjas com 

1.000 a 12.000  eves,  destinou-3e a investimentos nas suas 

empresas. 0 valor dos financiamentos bancários destinados 

a custeio da produção representou 64% do dinheiro adquiri-

do por asse grupo de avicultores. Cerca de 72% dos emprés-

timos bancários obtidos pelos avicultores entrevistados e 

com plantel entre 1.000 a 12.000 aves, destinavam-se ã com 

pra de insumos avicolas. Entre os granjeiros com mais de 

12.000 aves, quase não houve diferença entre o valor total 

dos empréstimos destinados a custeio ou a investimentos, em 

bora o maior número de financiamentos  tonne  sido destina-

do a custeio, em 1972. Os avicultores entrevistados no se 

referiram a empréstimos para fins de comercialização de 

frangos. (Quadro 6.10). 
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Quadro 5.10 - Percentagens do Número e do Valor dos Empres 

timos obtidos pelos Avicultores do Recencavo 

Baiano e  Areas  Adjacentes de Acordo com a Li 

nha de Credito - 1972. 

Classes de Granjas 

   

Linhas  

de 

Credit° 

 

1.000 a 12.000 aves Mais de 12.000 aves 

 

Núme-ro de Fl- Valor dos Fl N9  de Fl- Valor dos 
nanciamentos nanciamentos nanciamen  Financie- 

toe mentos 

  

Custeio 
Investimento 

TOTAL  

72,00 
28,0 

100,0  

64,00 
36,0 

100,0 

60,00 49,8 
40,0 50,2 

100,0 100,0  

Fonte: - Pesquisa Direta. 

••••••••+' 

Ao se relacionarem os altos percentuais dos aviculto-

res que compram insumos a prazo, com os percentuais relati 

vamente elevados dos que utilizam o credito bancário para 

fins de custeio, observa-se uma certa contract2gio. Diante 

de tal situação, podem-se formular, entre outras, as hip8-

teses seguintes: a) os financiamentos bancerios para fins 

de custeio no tem sido suficientes para os avicultores  re  

alizarem as aquisigOes dos insumos necessários -a sua produ 

g5o de frangos; b) os avicultores, ao inves de formarem um 

capital prOprio, atrav6s do uso do credito bancário, estio 

se descapitalizando, ou seja, eles estariam empregando 

dinheiro em recursos que lhes proporcionam retornos margi-

nais negativos; c) o dinheiro destinado a custeio poderia 

estar sendo utilizado para outros fins que no os previs-

tos. Para a analise de tais suposigOes aconselha-se a exe-

cug5o de um estudo de avaliaç6o dos usos que os aviculto - 

res  yam  fazendo do credito rural. Acredita-se, por outro 

lado, que atraves do conhecimento cada vez mais realista 



InstituigOes 

Financeiras 

Número de Fi 
nanciamento7 

Valor de Finan 
ciamentos 

82,3 
15,1 
2,6 

69,3 
19,2 
11,5 

Banco do Brasil 
Banco do Est.da Bahia 
Banco da Bahia 

TOTAL 100,0 100,0  

colas Entrevistadas e com Rebanhos entre 

1.000 e 12.000 Aves - Recancavo Baiano e A 

reas Adjacentes - Outubro de 1972. 

Fonte: - Dados da Amostra. 
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dos problemas da avicultura da  area  estudada,poder-se-g  al  

cangar uma maior adequação dos planos de financiamento as 

necessidades das empresas avicolas e chegar-se assim a um 

suprimento de crédito sem excessos, nem insuficigncias  pre  

judiciais. 

2.3 InstituigOes Financeiras; Prazos e Problemas de 

Financiamentos - 1972 

0 maior volume de financiamentos destinados a avicul-

tura de corte da  area  estudada, cabe a rede bancaria ofici  

al,  destacando-se o Banco do Brasil e o Banco do Estado da 

Bahia. 

A participagao relativa do Banco do Brasil, sobre 

número e valor total dos financiamentos concedidos as em - 

presas avícolas com 1.000 a 12.000 aves, no  period°  de ou- 

tubro de 1971 a outubro de 1972, foi, respectivamente de 

69 e 82%. 0 Banco do Estado da Bahia contribuiu com 19% do 

número total de financiamentos e com cerca de 152; do valor 

financiado a esse grupo de avicultores; o Banco da Bahia 

participou com cerca de 11% dos financiamentos e com 2,6% 

do valor financiado aos avicultores com 1.000 a 12.000aves 

Quadro 6.11 - Principais InstituigOes Financeiras e sja Par 

ticipagão Percentual sobre o Número e Valor 

dos Financiamentos Concedidos as Grenjas Avi 
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INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Banco do Brasil 40% 

Banco do Estado da Bahia 27% 

Bancos particulares (Banco 

da Bahia, Banco Holandez U 

nido e Banco Nacional de 

Minas Gerais) 33% 
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0 Banco do Brasil financiou cerca de 56% dos aviculto 

res com mais de 12.000 aves, perfazendo aproximadamente 40% 

do total financiado a esses avicultores. Ao Banco do Esta-

do da Bahia coube cerca de 27% do valor total dos financia 

mentos obtidos pelos granjeiros com rebanhos acima de 12000 

aves. Os bancos particulares, destacando-se entre eles 

Banco da Bahia, Banco Holandes Unido e o Banco Nacional de 

Minas Gerais, contribuíram com 33% do total dos emprésti - 

mos obtidos pelos avicultores com mais de 12.000 aves.(Qua 

dro B.12). 

Quadro B.12 - Principais Instituigaes Financeiras e suaPar 

ticipag6o Percentual sobre o NUmero e Valor 

dos Financiamentos Concedidos 5s Granjas Avi 

colas com mais de 12.000 Aves - RecOncavo 

Baiano e  Areas  Adjacentes - 1972. 

Instituigaes Financeiras 
NUmero de Fl Valor Total dos 
nanciamento-s- Financiamentos 

Banco do Brasil 55,6 39,5 

Banco do Estado da Bahia 5,5 26,6 

Banco da Bahia 11,1 19,0 

Banco Nacional de Minas Gerais16,7 7,6 

Banco Holandes Unido 11,1 7,3 

TOTAL 100,0 100,0  

Fonte: - Pesquisa Direta. 

Os outros bancos dos quais os entrevistados j6 obtive  

ram  credito para a produg5o de aves de corte foram o Banco 

EconOmico da Bahia, Bradesco, Banco Andrade  Arnaud,  Banco 

Comercio e Indústria de  So  Paulo e Caixa EconOmica Fede 

ral. 

Os prazos para pagamento dos empréstimos apresentam 

em geral, uma grande variageo. Nas granjas visitadas, com 

1.000 a 12.000 aves, h5 forte predomínio de prazo de 3 me- 
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9 

6 

2 

52,9 - - 

35,3 4 36,4 

11,8 1 9,1  

- 5 45,4 

- 1 9,1 

ses nos emprestimos para custeio, 8 nos empréstimos de in-

vestimento, predominam os prazos de 1 ano (36% dos empres-

timos) e 2 anos (45% dos emprestimos). 0 prazo de 7 anos 

foi observado em somente um caso, na amostra de aviculto - 

res com 1.000 a 12.000 aves (Quadro 6.13). 

Quadro 6.13- Prazos concedidos aos Avicultores com Reba-

nho entre 1.000 e 12.000 Aves, de Acordo com 

a Linha de Credito - RecEincavo Baiano e  A-

reas  Adjacentes - 1972. 

Custeio Investimento 

N9  de Finan Percentagem N 9  de Finan Percenta- 
ciamentos — do Total ciamentos —  gem  do To 

tal 

3 meses 

1 ano 

2 anos 

3 anos 

7 anos 

TOTAL  17 100,0 11 100,0  

Fonte: Dados da Amostra. 

Nas granjas com mais de 12.000 aves, os emprestimos 

de custeio t'em prazos variando de 3 meses a 2 anos, haven- 

do porem predominio do Ultimo prazo sobre os demais, com 

cerca de 56% dos empréstimos. Os prazos para os da linha 

de credito de investimento variam de 1 a 7 anos, parecendo 

haver maiores facilidades de prazos de pagamento para as 

granjas com rebanhos superiores a 12.000 aves (Quadro BAA) 

EEE 



3 meses 

1 ano 

2 anos 

3 anos 

7 anos 

TOTAL  

-= 
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.0uadro 6.14 - Prazos Concedidos aos Avicultores com Reba-

nhos Superiores a 12.000 aves, de Acordo com 

a Linha de Credito - Recancavo Baiano e A-

reas  Adjacentes - 1972. 

Custeio Investimento 

N9 de Finan  Percentagem  N9 de Finan Peroenta __. _ 
ciamentos — do Total ciamentos gem do 

Total 

1 11,1 - - 

3 33,3 3 33,3 

5 55,6 1 11,1 

- 2 22,3 

- 3 33,3 

9 100,0 9 100,0  
-= 

Fonte: - Pesquisa Direta. 

Observam-se casos em que avicultores obtiveram empres 

timos de outras carteiras que no a rural, para aplicá-los 

na produção de aves. 

Os avicultores que não utilizam credito, apresentaram 

o problema de posse da terra e/ou dos aviários como o prin 

cipal entrave 'a obtenção de credito rural. 

As principais dificuldades nas transagOes dos avicul-

tores com os bancos foram apontadas na seguinte ordem:atra 

sos e burocracia na liberação dos empriistimos.t- insuficien- 

cia dos financiamentos concedidos, devido a problemas de 

limitação cadastral e falta de orientação para obtengio de 

financiamento (Quadro 5.15). 



Problemas 
1.000 a 12.000 Aves Mais de 12.000 Aves 

8 57,2 
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:adro 6.15 - Problemas na Obtenção de Credito, Segundo os 

Avicultores do Recôncavo Baiano e  Areas  Adja 

centes - 1972. 

Tamanho das Granjas 

-= 

N9  de Ci Percentagem N9  de Ci Percentagem 
tagOes — do Total 

Atrasos e Buro 
cracia na libe 
ragéo. 

Limite Cadas - 
trai (insufici 
encia de CredT 

3 21,4 

Falta de Orien 
tag5o 3 21,4 

TOTAL 14 100,0 

Fonte: Pesquisa Direta. 

Entre os avicultores entrevistados, com rebanhos en-

tre 1.000 e 12.000 aves, observou-se que apenas 31% esta-

vam informados sobre as facilidades criadas ultimamente  pa  

ra o credito rural. Cerca de 50% dos avicultores com mais 

de 12.000 aves julgavam-se informados sobre as facilidades 

do credito criadas pelo Banco Central, especialmente daque 

concede a dispensa de juros nos financiamentos destinados 

6 compra de insumos modernos. 

3. Assistencia Tecnica e Indústria Avicola 

0 percentual de avicultores que afirmaram jg ter rece 

bido assistencia tecnica, e/ou saniteria na amostra cb  gran  

jas com 1.000 a 12.000 aves, foi de 50%. 

Nas granjas com mais de 12.000 aves, 70% dos aviculto 

res jg receberam assistencia técnica e/ou sanitgria. 

to) 

tagOes — do Total 

5 38,5 

8 61,5  

13 100,0  
•••"'=." 
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Os - avicultores que identificaram as instituigOes que 

lhes prestam serviços de assistência tecnica e sanit6riaci 

taram principalmente as seguintes: Associaggc Nordestina 

de Credito e Assistencia Rural da Bahia (ANCAR-BA), Insti-

tuto BiolOgico da Bahia, Orgâo da Secretaria da Agricultu-

ra e fornecedores de insumos avícolas.(Quadro 6.16) 

Quadro B.16 - Principais Instituigaes Envolvidas nos Servi 

gos de Assistência Tecnica e Sanitgria aos 

Avicultores do RecOncavo Baiano e  Areas  Adja 

centes - 1972. 

Tamanho das Granjas 

1.000 a 12.000 Aves Mais de 12.000 Aves 

InstituiçOes N9  de Ci Percentagem N9  de Ci Percentagem 
tagOes do Total tagOes do Total 

Associaggo  Nor  
destina de Cre- 
dito e Assis 7  
tencia Rural 
da Bahia. 12 50,0 5 29,4  

Instituto Bio- 
lógico da Ba-
hia. 8 33,3 6 35,3 

Fornecedores de 
Insumos 4 16,7 6 35,3 

TOTAL 24 100,0 17 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

A Associação de  Credit()  e Assistência Rural ( ANCAR - 

BA), executa os serviços de elaboraggo de projetos para fi 

nanciamentc es granjas avicolas e o fornecimento de orien 

tag5o tecnica e acompanhamento da aplicaggo dos recursos 

obtidos através do emprestimo da rede banceria. Promove e 

colabora ainda na organizaggo de cursos e palestras para 

avicultores, conjuntamente com o Departamento de Cooperati 
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vismo da Secretaria da Agricultura. 

A atuag6o do Instituto BiolOgico da Bahia, no que se 

refere aos serviços de defesa sanit6ria, tem sido de um  al  

cance muito limitado. Uma aço mais efetiva desse Orgocon 

dicionaria um uso mais racional de produtos veterin6rios 

evitando desperdlcios e possibilitando a reduggo da morta-

lidade de aves na  area  estudada. 

A contribuiggo das firmas fornecedoras de insumos avi 

colas com referência á assisténcia técnica e sanitgria,tem 

sido feita atraves de visitas esporádicas de tecnicos 

granjas ou pelo patrocínio de cursos sobre manejo e sanida 

de dos rebanhos avicolas. 

Na amostra das granjas com 1.000 a 12.000 aves, o per 

centual dos avicultores que jg participaram de cursos ou 

palestras sobre manejo e/ou sanidade dos rebanhos avicolas 

foi de cerca de 48%. Nas granjas com mais de 12.000  ayes  , 

50% dos avicultores j6 participaram de cursos ou palestras 

sobre avicultura de corte. 

Através de uma tabela de contingência (Quadro B.17) e 

do teste do Qui-quadrado ( X2  ), constatou-se a existencia 

de uma associaggo de dependência entre o uso do credito ru 

ral, pelos avicultores entrevistados, e o recebimento de 

assistencia tecnica. Com  efeito o valor calculado  dc  Pui 

quadrado (X
2
) na amostra de granjas com 1.000 a 12.000  a-

yes  foi igual a 14,30, significativo ao nivel de 1%. 

Quadro B.17 - Tabela de Contingência, relacionando o Uso 

de  Credit°  Rural com o Recebimento de Assis-

tência Tecnica, nas Granjas Entrevistadas com 

Rebanhos entre 1.000 e 12.000 aves - RecOnca 

vo Baiano e  Areas  Adjacentes - 1972. 

Recebem Assistência 
Tecnica Sim No Total 

Usam 
Credito 
Rural 

Sim 

Ngo 

20 
4 

7 
17 

27 
21 

TOTAL 24 24 48  

Fonte: Pesquisa Direta. 



Sim 

No 

12 

1 

3 

4 

15 

5 

13 7 20 TOTAL  

••••••.•00. 
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Nas granjas com mais de 12.000 aves, a associaceo  en-

:re  a varievel  dependents,  uso de credito rural, e a varia  

.el  independente, recebimento de assistencia tecnica,  tam-

:em mostrou-se significativa. 0 valor calculado para o Qui 

quadrado (X2) foi de 7,37, significante ao nlvel de 1%(Qua 

:ro B.18). 

uadro 5.18 - Tabela de Contingencia, Relacionando o Uso 

de Credito Rural com o Recebimento de Assis-

tencia Tecnica, nas Granjas com Rebanhos Su-

periores a 12.000 Aves - Reciincavo Baiano e  

Areas  Adjacentes - 1972. 

-= 

Recebem Assistencia 
Tecnica Sim No Total 

Usam 
Credito 
Rural 

-= 

Fonte: Pesquisa Direta. 

Os avicultores entrevistados na tem conhecimento de 

resultados de pesquisas realizadas na área em estudo, Para 

definir quais os insumos mais indicados para serem usados 

em suas granjas ou qual a idade mais econOmica para a ven-

da das aves. 
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APENDICE C 

Caracteristicas das Firmas Distribuidoras de Insumos 

Avicolas. 

As firmas distribuidoras de insumos para a produggode 

frangos para corte localizam-se, em sua maior parte,em Sal 

vador. Aproximadamente 30% dessas firmas, contudo, tem se-

de nos municipios de Conceição de Feira, Feira de Santana, 

Alagoinhas, Mata de  So  Jogo e Cruz das Almas (Quadro 1). 

Quadro 0.1 - Localizaçgo das Firmas Distribuidoras de Insu 

mos para a Avicultura de Corte no Recôncavo 

e  Areas  Adjacentes - 1972. 

N9 de Firmas Percentagem 

11 69,0 

1 6,2 

1 6,2 

1 6,2 

1 6,2 

1 6,2 

16 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

As empresas que vendem insumos para a avicultura de 

corte na  area  estudada, são, em 50% dos casos, sociedades 

limitadas. Cerca de 38% delas sio sociedades de capital a-

berto e aproximadamente 12%  so  cooperativas (Quadro C.2). 

Baiano 

Sede das Firmas 

Salvador 

Conceiggo de Feira 

Feira de Santana 

Mata de  So  Jogo 

Alagoinhas 

Cruz das Almas 

TOTAL 
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Quadro C.2 - Razgo Social das Principais Firmas Distribui- 

doras de insumos para a Avicultura de Corte 

no Recôncavo Baiano e  Areas  Adjacentes - 1972 

N9  Razgo Social 

Sociedade Ltda. 

Sociedade Ananima 

Cooperativa 

TOTAL  

de Informantes Percentagem 

8 50,0 

6 37,5 

2 12,5 

16 100,0 

Fonte: Pesquisa Direta. 

As combinagOes usadas com maior frequencia na comerci 

alizaggo de produtos avicolas, pelas firmas que atuam no 

mercado de insumos para avicultura de corte  so  as seguin-

tes: 31% dos negociantes de insumos avicolas vendem outros 

tipos de insumos pecugrios, tais como: rag5o para bovinos, 

suínos e produtos veterinários em geral. Aproximadamente 

38% dos comerciantes tem, como especialidade Unica, a ven-

da de insumos para a produggo avicola. Em cerca de 31% dos 

estabelecimentos visitados, os únicos insumos destinados -a 

avicultura  so  os produtos veterinários (Quadro C.3). 

===-- 

Mail••••••••• 

11•••••••• 
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Quadro C.3 - Combinagaes de Produtos Vendidos pelas Firmas 

Distribuidoras de-  Insumos para Avicultura de 

Corte do RecEincavo Baiano e  Area  Adjacente 

1972. 

Combinagaes 

Produtos Vendidos 

N9 de 

Informantes Percentagem 

5 31,3 

1 6,2 

2 12,5 

3 18,8 

5 31,2 

16 100,0  

1 

Raggo animal em geral, 
pintos e produtos vete 
ringrios 

Concentrado para rag50, 
rag6o completa e pintos 

Raggo completa,concen - 
trado e produtos veteri 
ngrios para avicultura 

Concentrado para ração 
e raggo completa para a  
yes  

Produtos veteringrios e 
defensivos em geral 

TOTAL 

Fonte: Pesquisa Direta. 

Embora alguns comerciantes de insumos avicolas jg se 

mostrassem interessados em comercializar tambem os frangos 

produzidos na 6rea em estudo, no se observou entre eles 

tal tipo de negScio. 

Dos comerciantes de insumos avicolas que atuam na 6-

rea da pesquisa, 25% deles efetuam vendas em apenas um mu- 

nicípio. 50% desses negociantes vendem insumos para mais 

de 8 municípios, e os 25% doe comerciantes restantes tem 

seus negOcios restringidos ao nUmero de 2 a 8 municipios 

(Quadro C.4). 

EEEE 

=== 
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Quadro C.4 - Número da Municípios Atendidos pelos Comerci-

antes com Insumos Avicolas no RecOncavo Baia- 

no e  Areas  Adjacentes - 1972. 

Distribuicao de  Vendas N9  de Inform. Percent.total 

Em um municipio 4 25,0 

2 - 8 municípios 4 25,0 

Mais de 8 municípios 8 50,0 

TOTAL 16 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Segundo os negociantes de insumos avIcolas,houve, nos 

últimos 4 anos, grandes aumentos no consumo de produtos 

utilizados na criag6o de frangos para corte. 0 crescimento 

do consumo de insumos avicolas, na  area  em estudo, foi a-

companhado, por outro lado, de um rápido aumento no número 

de comerciantes especializados na distribuigao desses insu 

mos. Dos 16 comerciantes entrevistados, somente 3 atuavam 

no mercado de insumos avicolas,  he  10 anos atr6s. Em 1968, 

apenas 7 negociantes vendiam insumos para a produgeo de 

frangos. Cerca de 69% dos comerciantes entrevistados entra  

ram  no negOcio de venda de insumos avicolas, ha apenas 4 

anos. (Quadro 0.5). 

Quadro C.5 - Experiencias dos Intermediarios no Comercio 
de Insumos para a Avicultura de Corte no Re-
cOncavo Baiano e  Areas  Adjacentes - 1972. 

N9  de Anos N9  de Informantes Percentagem 

1 - 2 4 25,0 
3 - 4 q 31,3 
5 - 9 4 25,0 
10- 11 3 18,7 

TOTAL 16 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 



Os gerentes e/ou proprietários das firmas distribuido 

ras de insumos usados na avicultura adquirem seus conheci-

mentos sobre o assunto atrav6s de revistas, publicagOes e 

cursos. Com  efeito, 100% dos responsáveis pelas empresas 

distribuidoras de insumos avicolas apontaram revistas e pu 

blicagEres entre suas fontes bibliográficas normais;50% dos 

comerciantes afirmaram ainda já terem participado de cur-

sos sobre manejo e sanidade em avicultura. 

0 nível de instrugão dos negociantes visitados apre - 

senta-se da seguinte maneira: 25% possui cursos de nivel 

superior; cerca de 56% tem cursos de nivel colegial ou gi- 

nasial e aproximadamente 15% dos entrevistados tem curso 

primário (Quadro C,6). 

Quadro C.6 - Nivel de Instrução dos Comerciantes de insu-

mos Avicolas do Recôncavo Baiano e  Areas  Adja 

centes - 1972. 

Nível de Instrugão N9  de Informantes  Percent.  total 

Primário 3 18,8 

Ginasial 3 18,8 

Colegial 6 37,4 

Superior 4 25,0 

TOTAL 16 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

As principais firmas comercializadoras de ração para 

as granjas avicolas da área estudada  so  relacionadas a 

seguir% Comercio, IndUstria e RaqC3es Ltda - NUTRIBRHIA,Ra-

phael Serravalle & Filhos - MOINHO IDEAL; Distribuidora de 

Ragaes Indústria e Comercio Ltda DIBRA; Comercio e Indús 

tria de Rac;:fSes Ltda, NUTRIAVES; AGROPECUARID CARIO MASCARE 

NHAS S/A; Carvalhal & Cia. - BAHIAVITA; INDUSTRIAL IRECE 

S/A; CASA 00 AVICULTOR -  Otto  Gusmão Ltda; INDÚSTRIA DE  PRO  
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OUT°  ALIMENTÍCIO MATENSE LTDA. W. Veloso & Cia. MOINHO  BRA  

SIL; Moinho Cruz das Almas Ltda - MOCAL; CASA DO LAVRADOR 

LTDA. Cerca de 64% dessas empresas comerciais possuem equi 

Oamentos préprios para misturar o milho com os concentra-

dos importados. Os demais comerciantes de ragJo sé reven-

dem produtos totalmente preparados por fabricantes de ou-

tros Estados. 

Os principais fabricantes de rag6o para a avicultura 

de corte da  area  em estudo  so  as empresas seguintes! PURI 

NA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA; AVISCO - Avicultura, Com6rcio 

e Indústria S/A; SOCIL PRO-PECUARIO S/A; DURATEX S/A -  Ra- 

ga°  Anhanguera; MOINHO PRIMOR PAULISTA LTOA; INDUSTRIAL 

IRECE S/A e MOINHO FLUMINENSE S/A. 

O pequeno número de firmas produtoras de raça  parade  

evidenciar um alto grau de concentração da produggo desse 

insumo. A maioria dessas firmas  so  empresas com longa ex-

periência na fabricaggo de raggo e os seus produtos gozam 

de alto conceito de qualidade. 

A única fabrica de concentrados proteicos e de raggo 

balanceada para aves existentes no Estado da Bahia encon - 

trava-se. a época em que foi visitada, em -Fase de langamen 

to de seus produtos no mercado. Essa empresa, alam da con- 

corréncia com f6bricas de grande experiência na produggo 

de nutrientes animais e de ampla atuagão no mercado nacio-

nal de rag6es, enfrenta dificuldades para obtenggo de mate 

rias primas, tendo de  import -ias do Rio Grande do Sul, do 

Estado do Rio, de Minas Gerais e de Estados Nordestinos. 

A carência de materias primas para ração, no Estado 

da Bahia, mostra-se como fator de grande relevgncia a impe 

dir o desenvolvimento de sua indústria de nutrientes avico 

ias. Observa-se, em consequência disso, a necessidade no 

sé de incrementar-se a produgao dos ingredientes tradicio-

nais de ração como milho, farelo de soja, farelo de amen-

doim, torta de algodgo, farinhas de carne e de sangue, co- 

mo também do aproveitamento de outras fontes proteicas e 
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8nerg6ticas com possibilidades de cultivo no Estado da Ba-

hia, tais como gergelim, girassol e sorgo, entre outros. 

de se esperar, contudo, que uma oferta maior de ra-

qgo fabricada no Estado da Bahia e apoiada em tecnicas efi 

cientes de produgão, possa levar a avicultura baiana a  re  

duzir os custos de alimentagão do seu rebanho, de vez que 

as despesas de transportes e outros custos envolvidos na 

importagão desse insumo seriam eliminados. Para isso, con-

tudo, faz-se necessgric um melhor aproveitamento das poten 

cialidades do Estado da Bahia, no que se refere 'a produção 

de matarias primas para raggo. 
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APENDICE D 

1. Suprimento de insumos 

1.1 Suprimento de Raggo 

1.1.1 Procedencia e Forma de Compra da Ração 

As indUstrias que fornecem rag6o balanceada e 

concentrados proteicos/ aos comerciantes de insumos para 

aves da corte da  area  da pesquisa estgo localizados, prin-

cipalmente, nos Estados de  So  Paulo e Rio de Janeiro e,em 

segundo plano, nos Estados da Bahia, Minas Gerais e Guana-

bara. Com  efeito, cerca de 95% dessa raggo adquirida pro-

vgm dos dois primeiros Estados e os 5% restantes sgo fabri 

cados na Bahia, em Minas Gerais e na Guanabara (Quadro D1) 

1/ - Por "concentrado proteico" entende-se, aqui, o ingre-

diente da ração que apresenta doses balanceadas de  pro  

temas, vitaminas e sais minerais. Por  raga°  completa 

ou balanceada entende-se a rag5o resultante da mistu-

ra dos "concentrados proteicos" com o milho e demais 

ingredientes e J5 em ponto de ser fornecida Is aves. 



Estados Volume de Ragáo (t) Percentagem do Total  

So Paulo 820 51,3 

Rio de Janeiro 700 43,8 

Bahia 50 3,1 

Minas Gerais 25 1,5  

Guanabara 5 0,3 

TOTAL 1.600 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

A estimativa da quantidade total media de raggo 

completa e/ou concentrados proteicos importados mensalmen-

te, durante o ano de 1972, pelos negociantes de ração, foi 

de 1.550 toneladas. 

0 volume total de milho adquirido mensalmente pe 

los negociantes de  raga°  foi calculado em 1.130 toneladas 

para o ano de 1972. 

A quase totalidade do milho adquirido pelos co-

merciantes de  raga°  em 1972, foi trazida de fora do Estado 

da Bahia. 

Os Estados apontados como maiores participentes 

no suprimento de milho aos comerciantes remisturadores de 

raggo da  area  em estudo, foram o Ceará, a  Paraiba,  a Bahia 

Minas Gerais, Sergipe, Paraná e Pernambuco. Ao Estado da 

Bahia, cabe a pequena parcela de 10% do total do milho ad-

quirido pelas firmas remisturadoras de ragáo. Nos tres til- 

timos anos, segundo os comerciantes visitados, vem ocorren 

.85.  

Quadro D.1)- Origem e Volume Mensal de Ragáo Com  

pieta  e/ou Concentrados Proteicosad 

quiridos pelos Comerciantes de Insu 

mos Avicolas do RecOncavo Baiano e  

Areas  Adjacentes - 1972 
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do frustrações de safras nas zonas produtoras do milho do 

Estado da Bahia, devido g falta de chuvas. Nesse período Q 

Estado do Ceará tem contribuido com a maior parcela ( 47%) 

do suprimento total dessa mataria prima. A participaggo do 

Estado da  Paraiba  tem sido de aproximadamente 16%, e os Es 

tados de Minas Gerais, Sergipe, Parang e Pernambuco vem 

contribuindo, respectivamente, com cerca de 9%, 7% e 6% do 

total de milho adquirido pelos remisturadores de raggo en-

travistados (Quadro D.2). 

Quadro 0.2 - Volume Mensal e Origem do Milho ad-

quirido pelos Comerciantes de Raggo 

para Aves de Corte no RecOncavo Bai 

ano e  Areas  Adjacentes - 1972 

Estado de Origem Volume Adquirido Percentagem do Total 

(t) (%) 

Cear g 525 46,5  

Paraiba 180 15,9 

Bahia 113 10,0 

Minas Gerais 100 8,8 

Sergipe 75 6,6 

Parang 65 5,8 

Pernambuco 32 2,9 

Outros 40 3,5 

TOTAL 1.130 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Devido ao grande número de locais de origem e a 

grande variedade de intermedigrios envolvidos no forneci 

mento de milho aos avicultores remisturadores de rag5o,n6o 

foi possível determinar as quantidades desse ingredientede 

rag5o, de acordo com a sua procedencia. Os Estados citados 

com maior frequencia como supridores de milho aos aviculto 



No Estado da Bahia os comerciantes e aviculto- 

res citaram as regiEies de Irece, do Nordeste da Bahia e a 

de Santa Maria da VitOria como as principais greas de su-

primento de milho (Quadro 0.4). 

.87. 

res que remisturam ração em suas granjas foram o Ceará, a 

Bahia, Minas Gerais, Pernambuco,  Paraiba,  Sergipe e Ala-

goas (Quadro 0.3). 

Quadro 0.3 - Origem do Milho Adquirido pelos Avi 

cultores Remisturadores de Raggo 

de Acordo com o Número de .citagEles 

por Classe de Tamanho do Rebanho 

1972. 

Estado de Origem Número de CitagOes Percentagem 

Cear6' 20 33,4 

Bahia 14 23,3 

Minas Gerais 9 15,0 

Pernambuco 5 8,3 

Paraiba 4 6,7 

Sergipe 3 5,0 

Alagoas 2 3,3  

Outros 3 5,0 

TOTAL 60 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 
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Quadro 0.4 -  Areas  do Estado da Bahia mais Cita-

das como Supridoras do Milho,-pelos 

Comerciantes e Avicultores Remistu-

radores de Rego - 1972. 

Irece 19 50,0 

Nordeste da Bahia 17 44,7 

Regigo de Sta.Maria 

da VitOria 2 5,3 

TOTAL 38 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

A raggo para aves de corte 6, de maneira geral, 

adquirida sob a forma de ração completa ou de concentrados 

proteicos, os quais  so  remisturadores com milho pelos re- 

vendedores da írea estudada. Com  efeito, cerca de 80% do 

volume mensal da ração importada 6 adquirida sob a forma de 

concentrados proteicos (Quadro 0.5). 

Quadro 0.5 - Forma de Importação e Quantidade 

Mensal de Raggo para Aves de Corte, 

Adquirida pelos Comerciantes de In-

sumos Avicolas do RecOncavo Baiano 

e  Areas  Adjacentes - 1972. 

Forma de Importaggo Volume Importado (t) Percentagem 

do Total (%) 

Concentrado Proteico 

Ração Completa 

1.240 80,0 

310 20,0 

TOTAL 1.550 100,0 

Fonte: Pesquisa Direta. 
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Segundo foi esclarecido pelos comerciantes de ra 

g5o, quando ocorre grande escassez de milho na Bahia e Es-

tados vizinhos, a importagg'o de raga"o passa a ser feita  qua  

se totalmente sob a forma de ração completa, ou seja, 

misturada com milho e pronta para o consumo das aves. 

Os avicultores tamb6m compram a raggo sob a for- 

ma de rag6o completa e/ou de concentrados proteicos para 

serem remisturados com milho nas granjas. Na amostra de 

avicultores com 1.000 a 12.000 aves, observou-se que 50% 

deles fazem a mistura dos concentrados proteicos com milho 

nas suas prOprias granjas. J6 entre os avicultores com re-

banhos superiores a 12.000 aves, o percentual dos remistu- 

radores de rag5o de 85% do total dessa classe de granjei 

ros (Quadro 0.6). 

Quadro 0.6 - Número e Percentagem de Avicultores 

Remisturadores de Ração de Acordo 

com o Tamanho do Rebanho, Recancavo 

Baiano e  Areas  Adjacentes - 1972. 

1.000 - 12.000 Aves Mais de 12.000 Aves 

Especificaggo 
N 2  In-Forman 

tes. 
N2  Informan 

tes. 

Remisturadores de 
Raggo 24 50,0 17 85,0 

Na remisturam Ra 
g517 24 50,0 3 15,0 

TOTAL 48 100,0 20 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Pela anglise do quadro 0.7, pode-se verificar 

que, medida em que aumenta o tamanho, torna-se maior a 

preferencia dos avicultores  am  fazer a mistura da raggo 

ra a a1imentag:6o de suas aves. 

Pa 
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Quadro 0.7 - Tipo de Raggo Comprada pelos Avicul 

tores do Rec6ncavc Baiano e Areas  

Adjacentes, de Acordo com o Tamanho 

do Rebanho - 1972. 

Tipo Classes de Granjas 

de 1.000-3.000 Aves 3.001-6.000 Aves 6.001-12.000 Aves 

Ração  NQ Infor N9  Infor N9  Infor 
mantes— mantes— mantes— 

Conc. 
Proteico 10 38,5 7 58,3 7 70,0 

Ração 
Completa 16 61,5 5 41,7 3 30,0 

TOTAL 26 100,0 12 100,0 10 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Os motivos apresentados pelos avicultores com 

1.000 a 12.000  ayes,  para o fato de preferirem misturar a 

rag5o nas granjas, foram: reduggo nos custos de raggo- 60% 

dos remisturadores, e segurança de qualidade de ração -40% 

dos remisturadores. Cerca de 71% dos avicultores propriet6 

rios de granjas com mais de 12.000 aves afirmam que remis- 

turam a raggo de suas aves por acreditarem haver reduggo 

nos custos de raggo e39% deles, para se assegurarem da me 

lhor qualidade da rag.6o (Quadro 0.8). 



Quadro D.B - Motivos pelos quais os kvioultores 

preferem Remisturar a Ragão em Suas 

Granjas RecEincavo Baiano e  Areas Ad  

jacentes - 1972. 

1.000-12.000 Aves Mais de 12.000 Aves 

fi oti vos 
N9  Infor N9  Infor 

mantes— mantes  

Redução nos Custos 15 62,5 12 70,6 

Segurança de Qualidade a 37,5 5 29,4 

TOTAL 24 100,0 17 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

e  

Observa-se pelo Quadro 0.8 que, na classe de  Gran  

jas de maior tamanho,  hã  um consenso mais fortemente firma 

do de que a remistura de ração lhes permite uma redução dos 

custes de alimentação das aves. Tal informação carece de 

um levantamento mais objetivo dos custos adicionais decor-

rentes desse processamento de rag6o nas granjas e dos seus 

efeitos sobre a qualidade da rag5P remisturada pelos avi-

cultores, para se poder fazer qualquer afirmação segura a 

esse respeito. Tem-se a concluir, contudo, que, sendo ver-

dadeira essa afirmativa, poder-se-ia esperar uma maior re-

dução dos custos de produção de frangos na área estudada , 

se tal processamento final da ração passasse a ser efetua-

do atraves de associagOes e/ou cooperativas de avicultores. 



7 

4 

A vista 

A prazo 

TOTAL 

63,6 

36,4 

11 100,0  
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1.1.2 Forma de Pagamento, Prazo, Juros, Descontos e In 

tervalos de Compra de Raggo. 

A forma de pagamento '6 vista a que predomina 

nas transagOes comerciais entre fabricantes e distribuido-

res de ração da  area  da pesquisa. Com  efeito, 64% dos co-

merciantes de  raga()  adotam essa forma de pagamento na com-

pra desse insumo e 36% dos negociantes o adquirem a prazo 

(Quadro D.9). O milho 6, de maneira geral, comprado -a vis-

ta pelos comerciantes de rag5o. 

Quadro 0.9 - Forma de Pagamento Adotada pelos Co 

merciantes de Ração nas Transag6es 

Comerciais com Seus Fornecedores 

RecOncavo Baiano e  Areas  Adjacentes 

1972. 

Forma de Pagamento Informantes 

Fonte: Pesquisa Direta. 

O prazo mgdio para o pagamento da ragao adquiri-

da pelos comerciantes desse produto foi de 50 dias. Os ju-

ros medios cobrados aos revendedores de ração, pela compra 

a prazo, foi calculado em 4%, para o intervalo de tempo a-

cima referido. 

Entre os avicultores, a tendgncia para a utiliza 

gao da forma de pagamento a prazo mostrou-se bem mais acen 

tuada do que entre os revendedores de rag5o. As entrevis-

tas com o grupo de 48 avicultores possuidores de rebanhos 

entre 1.000 e 12.000 aves mostraram que 75% deles adotam a 
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compra de raçAo a'prazo. 0 levantamento junto aos aviculto 

res com mais de 12.000 aves mostrou um menor percentual de 

compradores a prazo (55%) do que no grupo de avicultores 

anteriormente citado. No se observou entre os granjeiros 

o pagamento antecipado n'a aquisig5o de ragé"o (Quadro 0.10) 

Quadro 0.10 - Formas de Pagamento Adotadas por 

Avicultores do Rec8ncavo Baiano e  

Areas  Adjacentes na Compra de Ra -

go  - 1972. 

Forma Tamanho das Granjas 

de 1.000 - 12.000 Aves Mais de 12.000 Aves 

Pagamento N9  Infor Percentagem N9  In-For Percentagem  
mantes— mantes  

7\ vista 12 25,0 9 45,0 

A prazo 36 75,0 11 551 0 

Fonte: Pesquisa Direta. 

0 prazo médio de pagamento, em uso entre os avi-

cultores com rebanhos entre 1.000 a 12.000 aves, ouvidosrm 

presente pesquisa, foi de 51 dias. Os juros médios cobra-

dos a eles foi de 5% para esse intervalo de tempo. Aos avi 

cultores com granjas com mais de 12.000 aves  so  cobrados 

juros médios de 4,7% para o prazo médio de 49 dias, utili-

zados em suas compras de rag5o a cr6dito. 

Os descontos médios fornecidos aos avicultores 

com rebanhos entre 1.000 e 12.000 aves, pelo pagamento -a 

vista na compra de rag6o, silo de 7,5%. Para os granjeiros 

com mais de 12.000 aves, os descontos médios pelo pagamen-

to '6 vista ficam em torno de 7%. 

Os descontos concedidos conforme as quantidades 

adquiridas de  raga.°  variam da seguinte maneira: na compra 
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de 1 a 5 toneladas de ragSo  so  dados, em media 3,5% de 

descontos; na compra de 5'a 10 toneladas de rag5o, os  des-

cantos medios  so  de 5% sobre o valor da ragao adquirida ; 

os descontos para a compra de mais de 10 toneladas,  so  de 

7%. Existem, portanto, economias da escala pela compra de 

maiores quantidades de rag5o, alem das nitidas vantagens 

aos que realizam as suas compras de rag5° -a vista. 

0 Quadro 0.11 apresenta o consumo medio mensal 

de rag"áo nas granjas visitadas, de acordo com as suas clas 

ses de tamanho do plantel. 

Quadro 0.11 - Consumo Medio Mensal de Rag50 Ba-

lanceada, de Acordo com a Classe de 

Tamanho do Plantel das Granjas Vi- 

sitadas no RecOncavo Baiano e A- 

reas  Adjacentes - 1972. 

Consumo Wedio Mensal de 

Ração Balanceada. 

Classes de Granjas (kg/fries) 

1.000 - 3.000 

3.001 - 6.000 

6.001 -12.000 

acima de 12.000 

4.177 

8.381 

14.411 

49.499*  

Fonte: Pesquisa Direta. 

M Media populacional. 

Admitindo-se que todos os avicultores entrevista 

dos passassem a adquirir raça a intervalos de 15 dias,  pa  

der-se-ia constatar que as granjas com rebanhos acima de 

12.000 aves poderiam receber descontos de 7% pela quantida 

de comprada desse insumo; as granjas com rebanhos entre 

6.001 e 12.000 aves teriam descontos medios de 5% pelo vo-

lume de rag6o adquirida e as granjas de 1.000 a 3.000 aves 
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teriam descontos em torno de 3,5%. Pelo visto, a compra de 

raggo em quantidades maiores, alem de permitir aos avicul-

tores uma redução dos custos de alimentaggo de suas aves , 

pela obtenggo de descontos, possibilitaria uma diminuiggo 

dos custos de transporte, facilitando a distribuiggo da ra 

ggo gs granjas. 

Os intervalos médios de compra da raggo predomi-

nantes entre os granjeiros com 1.000 a 12.000 aves  so  os 

seguintes: uma semana, incluindo cerca de 38% dos entrevis 

tados; um  ms  - 33%; uma quinzena - 19%; e 60 a 75 dias  pa  

ra os 10% restantes dos avicultores visitados, nesse grupo 

de granjas. Nas granjas com mais de 12.000 aves, o supri - 

mento de raggo 6 feito semanalmente por 35% dos aviculto - 

res, ou quinzenalmente - 40% ou ainda, mensalmente por 

25% dos avicultores (Quadro 0.12). 

Quadro 0.12 - Intervalos Médios de Compra de Ra-

go  para Frangos Adotados pelos A- 

vicultores do Recôncavo Baiano e  

Areas  Adjacentes - 1972. 

Tamanho das Granjas 

Intervalos de Compra 
1.000 - 12.000 Aves Mais de 12.000 Akas 

N9 de Cita 
gOes 

Percen- 
tagem % 

N9 de 
gOes 

Cita Percen 
tagem  

Semana 18 37,5 7 35,0 

Quinzena 9 18,8 8 40,0  

Ms  16 33,3 5 25,0 

60 dias 3 6,3 

78 dias 2 4,1 

TOTAL 48 100,0 20 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

As justificativas dadas pelos avicultores entre- 
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vistados e com rebanhos entre 1.000 e 12.000 aves para 

uso nesses intervalos de tempo na compra de raggo foram:-Fa  

cilidades de aquisiggo: 50% dos avicultores ouvidos; redu- 

ggo nos juros: 19%; lote Cinico: 10%; falta de capital de 

giro: 48%; e descontos por quantidade - 4% dos avicultores 

citados acima. Os motivos apresentados pelos avicultores 

com rebanhos de mais de 12.000 aves para o uso desses in-

tervalos s5o os que se seguem: facilidades de compras,-Fal-

ta de capital de giro, descontos por quantidade e reduggo 

nos juros, abrangendo respectivamente30%,15%,15% e 10%das 

citagOes dos avicultores(Quadro D.13). 

Quadro 0.13 - Justificativas para os Intervalos 

Usados na Compra de Ração por Avi-

cultores do Recancavo Baiano e  A-

reas  Adjacentes - 1972. 

Tamanho das Granjas 

Justificativas 
1.000 - 12.000 Aves Mais de 12.000 Aves 

N9  In-Forman _ 
tes 

Percen- 
tagem % 

N9 Infer- 
mantes 

Percenta- 
gem %  

Facilidades de Compra 24 50,0 6 30,0 

Reduggo de juros 9 18,7 2 10,0 

Falta de Cap.de giro 2 4,2 3 15,0 

Desc.por Quantidade 2 4,2 3 15,0 

Lote único 5 10,4 

No especificados 6 12,5 6 30,0 

TOTAL 48 100,0 20 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

As informagOes apresenta-das evidenciam que, en-

tre os avicultores entrevistados, as vantagens- normalmente 

concedidas pelas compras em grandes quantidades e/ou vis 
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ta  so  muito pouco utilizadas. Com  efeito, a apresentaggo 

de motivos como falta de capital de giro e reduggo dos ju-

ros nas compras a prazo, para justificar os pequenos  inter  

valos na aquisigAo de ragAo, parecem mostrar o pouco uso 

do credito oficial na compra dos insumos avicolas, ou ain-

da, a pequena preocupaggo dos avicultores para formarem um 

capital circulante para compra desse insumo. 

Considerando-se que as despesas com alimentagio 

das aves tem ursa alta participagSo na composição dos cus-

tos de produggo de frangos para corte, conchji-se que to- 

das as vantagens referentes ao barateamento da ragSo so  

relevantes para aumentar a renda dos avicultores. 

A forma de pagamento adotada pela maioria dos a-

vicultores, na aquisig5o de raggo, tem sido um fator de  en 
ASP  

carecimento dos seus custos de produgAo. Sabe-se, por ou-

tro lado, que os incentivos criados pelo Banco Central per 

mitem aos avicultores a obtenção de emprestimos de custos 

nulos para a compra de insumos modernos. 0 uso dessa linha 

de credito no s6 proporcionaria aos avicultores descontos 

sempre superiores a 4,7%,  wale  compra a vista. coca permi- 

tiria que lhes fossem concedidos todas as vantagens pela 

compra de volumes maiores de ragAo. 
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1.1.3 Perfodos de Maiores Vendas 

0 volume medio total de ração comercializada por 

mes na  area  estudada, segundo os revendedores desse insu-

mo, fica em torno de 2.790 tone1adas.
1/ 

As maiores quantidades de vendas de ração ocor-

rem, segundo as firmas comercializadas, nos  period()  de ou-

tubro a dezembro, maio a julho e nas 6pocas de crise na  co  

mercializaggo de frangos produzidos na  area  em estudo(Qua-

dro D.14). 

Quadro 9.14 - Feriados de Maiores Vendas de Ra -

go  para Frangos de Corte, Segundo 

os Revendedores de Ração do Reccin-

cavo Baiano e  Areas  Adjacentes 

1972. 

Periodos N9  de CitagOes Percentagem 

Outubro a Dezembro 8 40,0 

Crise na Comercializaggo 
de Frangos 8 40,0 

Maio a Julho 4 20,0 

Total 20 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

1/ Esse valor de 2.790 toneladas engloba a ração vendida 

sob a forma de raggo balanceada, de concentrados pro-

teicos e de farelo de milho. 



As justificativas apresentadas para a 7-aior .e-- 

da de ração nessas épocas foram o aumento dos planteis 
A 

granjas, para atender a demanda por frangos nas festas de 

Natal e Ano Novo e nos periodos de farias escolares. 

As crises na comercializagão de frangos, segundo 

informagOes dos comerciantes de ração,  sac)  decorrentes da 

importação de aves congeladas de outros Estados. 0 maior 

consumo de raggo, nessas épocas de crise, acontece em con-

sequência da retengão das aves nas granjas por periodo de 

tempo superior g idade gormal de abate, g espera de melho-

res condigOes de mercado e de pregos (Quadro 0.15). 

Vale salientar que 28% dos revendedores de ração 

afirmaram que venderam quantidades uniformes de raggo, por 

mis, ao longo do ano de 1972. 

Quadro 0.I5 - Motivos de Maior Venda de Raggo Se 

gundo os Comerciantes desse Insu-

mo, no RecOncavo Baiano e  Areas Ad  

jacentes - 1972. 

Motivos de Maior Venda N9  de CitagOes Percentagem 

Aumento de plantel nas granjas 

Atraso na venda de frangos 

Total 

8 57,1 

6 42,9 

14 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 
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1.1.4 Problemas na Comercializaggo de Raggo 

Especificaggo N9  de CitagOes Percentagem 

Total 22 100,0  

Na amostra de avicultores com granjas entre 1000 

1.1.4.1 Problemas na Compra de Raggo 

As dificuldades de aquisig5o de milho foram apon 

tadas, de uma maneira geral, pelos negociantes de insumos 

avicolas, como um importante problema na compra de rag5o. 

Das onze firmas distribuidoras de rag5o, apenas as 3 que 

importam a rag5p ja" balanceada e pronta para o consumo das 

aves no fizeram referencias -as dificuldades na obtenggodo 

milho. 

Entre os problemas citados com maior frequencia 

pelas firmas comercializadoras de rag5o,destacam-se as difi 

culdades em conseguir o milho; variagOes nos pregos,na  qua  

lidade do milho, falta de capital, e burocracia na obten-

Qgo de isenggo de impostos, nos postos fiscais para o mi-

lho destinado g ração (Quadro 0.16). 

Quadro 0.I6 - Problemas na Aquisiggo de Raggo, 

Segundo os Comerciantes desse Insu 

mo no Recancavo Baiano e  Areas  Ad-

jacentes - 1972. 

.••• 

== 

adm. 

Falta de capital de giro 4 18,2 

Difícil obtenggo de milho 7 31,8 

Variaggo nos pregos do milho 5 22,7 

Variaggo na qualidade do milho 4 18,2 

Impostos na compra do milho 2 9,1 

=== 

=== 

=== 

=== 

ggg 
=== 

=Tx=  

=== 



14,2 

100,0  
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e 12.000 aves, os informantes referiram-se 15 vezes - 34% 

das citaçOes - -a i0ificu1dade de conseguir milho, e ainda -a 

falta de capital de giro, atraso na entrega da ração e fal 

ta de ração completa e de concentrados proteicos para ra -

gão nas pocas de grande procure, como os principais pro-

blemas na compra de rag6o. 

Entre os granjeiros com mais de 12.000 aves, as 

dificuldades mais citadas foram: obtenção do milho, varia-

çOes nos pregos do milho, e falta de concentrados nas epo-

cas de maior procura por ração (Quadro 0.17). 

Quadro 0.17 - Problemas na Compra de Ração Segun 

do Avicultores do Recancavo Baia- 

no e  Areas  Adjacentes 1972. 

Tamanho das Granjas 

Especificação 
1.000 - 12.000 aves Mais de 12.000 aves 

N9  de Infor N 9  de Infor 
mantes mantes 

 

Dificil obtenção 
do milho 15 

Variação pregos 
do milho 13 

Falta de capital 
de giro 9 20,5 

Atraso entrega 
da ração 4 9,1 

Falta de concen- 
trados em poca 
de festa 3 6,8 2 

Total 44 100,0 14 

Fonte: Pesquisa Direta. 

34,1 

29,5  

6 42,9 

4 28,6 

2 

Os problemas relacionados com a obtenção de mi- 
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lho devem ter sido mais acentuados nos tres 61timos anos, 

pois, segundo os comerciantes de raggo e avicultores entre 

vistados, as safras de milho no Estado da Bahia, durante es 

se  period°,  foram pequenas em consequencia das longas esti 

agens nas tradicionais zonas produtoras dessa mataria pri- 

ma.  

Admite-se, porem, que apesar das dificuldades 

climáticas, a oferta de milho aos avicultores baianos pode 

ra ser aumentada pela criaggo de mais estimulas e produggo 

dessa mataria prima de  rage°.  Acredita-se, por outro lado, 

que a formaggo de estoques de milho, nas pocas da safra 

no Estado da Bahia e/ou Estados vizinhos, devera possibili  

tar  no s6 uma regularizag5o da oferta dessa mataria pri-

ma de raggo, como tambem uma maior estabilidade de seus  pre  

coe. 

1.1.4.2 Problemas na Venda de Ração 

Os comerciantes de raggo citaram, por unanimida-

de, as vendas a prazo coma um grande problema enfrentado ns 

comercializaggo de raggo. No dispondo de capital suficien 

te para atender a tais financiamentos, eles Se obrigam a 

recorrer -as financeiras para aquisig6o do dinheiro necessa 

rio -a rea1izag5o de novas compras de raggo, o que acarreta 

a elevaggo dos custos de comercializaggo desse insumo. Ou-

tro fator relevante de encarecimento da comercializaggo de 

ragao e, segundo os negociantes entrevistados, o custo de 

transporte na importag5o e na distribuiggo de rag5o -as  gran  

jas. Como problema de comercialização de raggo, ainda  so  

apontados os riscos associados as vendas a prazo. Tal difi 

culdade acentua-se, segundo os comerciantes de  raga°,  nas 

épocas de  arise  de comercializaggo de frangos. Nesses pe-

riodos as avicultores elevam a nivele muito altos as suas 

compras a crédito, criando condigaes para a occrréncia de 

atrasos de pagamento ou mesmo de no liquidaggo dos debi- 
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tos, devido a prejuizos no neeicio avicola. Por Ultimo, 

ainda apresentada como dificuldade na venda a falta de  pro  

gramagao dos avicultores na compra de ração, havendo 

vezes, a necessidade do deslocamento de veiculos a longas 

distancias, para o atendimento de pedidos no programados. 

(Quadro 0.18). 

Quadro 0.18 - Dificuldades na Venda de Ração, Se 

gundo os Revendedores desse Insumo 

no Recancavo  Baiano  e Areas Adja 

centes - 1972.  

Dificuldades N9  de CitagOes Percentagem 

Falta de capital de giro para 

vendas a prazo 11 

Custos de transporte 10 

Crises na comercializagao de 

frangos 8 

Falta de programagao na com- 

pra de ragao 6 

Total 35 

31,4 

28,6 

22,9 

17,1 

100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

as  
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1.1.5 Canais de Comercializagao 

A comercializaggo de raçao na  area  estudada 6 

feita, em sua quase totalidade, atraves de atacadistas que 

adquirem o insumo na fonte de produggo, diretamente dos  fa  

bricantes e o transportam  at  a  area  de consumo, para dis 

tribui-lo aos avicultores. 

Cada comerciante vende, errt geral, uma única mar 

ca de ração. Ocorre, contudo, o fato de uma mesma marca de 

ragao ser comercializada por intermediarios diversos. 

Os comerciantes de raggo, geralmente,  so  inter-

mediarios negociantes. Alguns deles, contudo, funcionam o-

casionalmente como comissionistas, encaminhando pedidos dos 

avicultores para as fabricas de raggo. 

Cerca de 64% dos intermediarios s5o remisturado- 

res de rag6o. Os demais executam, apenas, os serviços de 

revenda desse insumo. Aproximadamente 36% dos negociantes 

de raç5o  tam  exclusividade na revenda da marca de ração 

que comercializam (Quadro 0.19). 

Quadro 0.19 - Tipos de NegOcios das Firmas Dis-

tribuidoras de Raggo para Avicultu 

ra de Corte, no RecOncavo Baiano e  

Areas  Adjacentes - 1972. 

Tipos de NegOcio Informantes 

Remisturador de ragao,revendedor 
exclusivo e ocasionalmente repre 
sentante. 2 

Remisturador de ração e revende- 
dor sem exclusividade. 5 

18,2 

45,6  

Revendedor com esclusividade e 
ocasionalmente representante. 2 15,2 

Revendedor sem exclusividade 1 9,0  

Produtor 1 9,0  

T o t a 1 11 100,0 

Fonte: Pesquisa Direta. 
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Vale salientar que os revendedores exclusivos de 

tem as maiores parcelas individuais da venda de  rage°  para 

aves de corte. Quadro D.20). 

Quadro D.20 - Percentual das Vendas de Ração pa-

ra Aves de Corte, por Tipo de Co-

merciante no Rec5ncavo Baiano e  A-

reas  Adjacentes - 1972. 

Tipo de Comerciante Quantidade Percentagem/Ven- 
das 

Revendedor exclusivo 

Revendedor sem exclusividade 

Total 

.
1985 81 

465 19 

2450 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Aproximadamente, 55% das firmas distribuidoras de 

raggo dispOem de agentes de venda para a realizaggo das 

transagOes comerciais com os avicultores. Os 45% das fir-

mas restantes efetuam as vendas de ração nas suas sedes.To 

das as firmas distribuidoras de raggo, contudo, prestam os 

serviços de transportar a raggo  at  os depOsitos das gran-

jas avicolas. 

A Figura 1-0 mostra o fluxograma geral da comer-

cializaggo de raggo na  area  da presente pesquisa. Observou 

se que 70% da  rage°  para aves de corte e comercializada a-

traves atacadistas remisturadores de rageo; 27% e comercia 

lizada pelos atacadistas-varejistas, que executam apenas os 

serviços de compra, transporte e venda de raggo e 3% da ra 

ggo e adquirida diretamente das fgbricas, pelos aviculto - 

res. 

ma,•••hi. 
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Figura 1-0. Fluxograma da Comercializaggo de Raggo Completa e Concentrados Proteicos 

AdquiridoS pelos Avicultores do RecOncavo Baiano e  Areas  Adjacentes-1972. 



N 9  de Infoelrntes Percentagem EspecificagOes 

4 

3 

57,1 

42„ 9 

Caminhoneiros 

Atacadistas locais(*) 

7 100,0  Total 

.107. 

0 milho adquirido pelos comerciantes remisturado 

res de ração da 6rea em estudo, comprado a caminhoneiros 

57% das citagOes ou a atacadistas locais ou municipais atm 

N./6s de agentes de compra das firmas (Quadro 0.21). 

Quadro 0.21 - Intermediãrios Envolvidos na Comer 

cializaggo do Milho Adquirido pe-

las Firmas Remisturadoras de Raggo 

do Reciincavo Baiano e  Areas  Adje - 

centes - 1972. 

Fonte: Pesquisa Direta. 

(*) Atacadistas locais ou municipais adquirem o milho na 

área de produção, diretamente dos produtores. 

As entrevistas junto aos avicultores com reba- 

nhos entre 1.000 a 12.000 aves, mostraram que o milho para 

a remistura de rag5fo 5 comprado, principalmente, aos comer 

ciantes de rag5o, a caminhoneiros e a cerealistas de Feira 

de Santana. Os granjeiros com mais de 12.000 aves compram 

milho a cominhoneiros (47% das citagOes), a cerealistas da  

area  de pesquisa e, secundariamente, aos comerciantes de  

rage.°  e a atacadista locais, na regigo produtora.(Quadro-

0.22). 



Tamanho das Granjas 

Especificaggo 1.000 - 12.000 Aves Mais de 12.000 Aves 

N9  Citagges N9  Citagges  

Comerciantes de ração 

Caminhoneiros 

Cerealistas 

Atacadistas Locais 

Total 

18 51,4 3 14,3 

10 28,6 10 47,6 

6 17,1 5 23,8 

1 2,9 3 14,3 

35 100,0 21 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Caminhoneiros  so  atacadistas que compram o mi- 

lho na fonte de produção, diretamente aos produtores ou 

atacadistas municipais e o transportam para revendg-lo aos 

avicultores e/ou comerciantes remisturadores de raggo, que 

ngo se sentem em condigges de efetuar a aquisiggo dessa ma 

tgria prima nos centros produtores. Vale observar-se que 

esses canais de comercializaggo modificam-se conforme o vo 

lume da produggo das principais fontes supridoras desse  in  

sumo. ')uando ocorre frustraggo de safras de milho nas re-

giges supridoras e a escassez do produto se faz sentir por 

grandes elevagges de seus preços, os avicultores e negoci-

antes passam a importar a ração jg completa, toda balancea 

da pelos fabricantes. 

A Figura 2-0 mostra o fluxograma geral da comer-

cializaggo de milho no RecOncavo Baiano e  Areas  Adjacentes. 

Dada a complexidade existente na distribuiggo do milho  pa- 

.108.  

Quadro 0.22 - Intermedigrios Envolvidos na Comer 

cializaggo do Milho Adquirido pe-

los Avicultores Remisturadores de 

Raggo do Recôncavo Baiano e  Areas  

Adjacentes
,0
7
0
;0  1972. 
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ra a erea estudada, não foi possivel determinar-se a parti 

cipagão percentual dos intermediários na comercializagão 

desse ingrediente de rageo. 

1.1.6 Margens de Comercializagão_00e Ração 

Como se pode observar pela an6lise do Quadro 023 

31,8% e 33,3% dos pregos pagos pelos avicultores, respec-

tivamente, por quilograma de ração completa inicial e de 

ração completa final, destinam-se aos pagamentos dos ser-

viços da comercialização desses insumos. 

Convem esclarecer-se que nessas margens estão  in  

cluidos ou custos de frete no transporte da ração siou de 

seus ingredientes desde as fontes de sua produção ate gres 

da pesquisa, como tambem as despesas com a mistura dos  con  

centrados proteicos com milho, os gastos com armazenament4 

o pagamento dos serviços de entrega da ração de porta em 

porta das granjas, os impostos, os juros e a cobertura dos 

riscos decorrentes das vendas 'a prazo e das perdas de ra-

gao. 

As margens de comercialização na venda de concen 

trados inicial e final para ração foram de 23,6% e 21,1% , 

respectivamente. 
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A participaggo percentual dos produtores de milho foi de 

74,5% do prego pago por quilograma do produto, pelos avi-

cultores do RecOncavo Baiano e  Areas  Adjacentes(Quadro0.23 

Quadro 0.23 Pregos Médios de Compra e de Ven- 

da e Margens de Comercializaggo  pa  

ra Raggo Complete, ConcentradosPro 

teicos e Milho no RecOncavo Baiano 

e  Areas  Adjacentes - novembro/1972 

Espe- Uni Prego Re- Prego  pa-  Margem Ab Parti Margem 

cl-Fl-  da- cebido pe  go  pelo A  solute  To cipa- Relati 

cago de.  lo  Produ- vicultor. tal. ggo va To- 

tor. Percen tal de 

Cr$/Kg Cr$/kg Cr$/kg tual do Comer- 

Produ- ciali- 

tor. zag6o. 

Raggo 
Comple 
ta In? 
cia?. Kg 

Raggo  
comp le  
ta Fi- 
nal. Kg 

Concen 
trado— 
Inicial Kg 

Concen 
trado 
Final Kg 

Milho Kg 

0,58 0,85 0,27 68,2 31,8 

0,56 0,84 0,28 66,7 33,3 

1,07 1,40 0,33 76,4 23,6 

1,01 1,28 0,27 78,9 21,1 

0,35 0,47 0,12 74,5 25,5  

Fonte: Pesquisa Direta. 

De vez que, para revenda dos concentrados protei  

cos,  no 6 realizado nenhum beneficiamento adicional pelos 
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intermediários, no constitui surpresa 2 cs  -wow  

qui uma menor margem de comercializaggo,  

com a de  raga()  balanceada. Como o milho E s- 

:7:.""1121=111:11111 

S.  ..••• 

do na Bahia e Estados vizinhos, era de esperar-ii  

uma menor margem de comercializagao do que pare 

ingredientes de  raga°.  Deve-se considerar, con..7 ...=:. 

milho e vendido as granjas, em grande parte,  apes  

amento nos moinhos dos fornecedores dessa mataria pri-a. 

Para redução dessas margens de comercializa -i=. 

podem ser apontados, entre outros caminhos, a produggc 

maiores quantidades de mataria prima, e mesmo de raggo 

lanceada, no Estado da Bahia; a formação de estoques regu-

ladores da oferta de milho e o suprimento de credito bancg 

rio aos avicultores para proporcionar-lhes as condigOes de 

comprarem os insumos g vista e nas quantidades que lhes  pr  

porcionam as maiores vantagens. 

1.1.7 Transporte de Raggo 

0 Gnico meio de transporte utilizado na comercia 

lizaggo de raggo o rodoviário. A distgncia media percor- 

rida pela raggo adquirida pelos comerciantes da  fonts de 

produggo  at  ,1  area  em estudo, e de 1865 quil6metros. 

0 valor médio do frete pago pelo transporte de 

uma tonelada de  raga°,  de seu local de origem aos armazens 

dos revendedores de  raga°,  foi de Cr$135,50, em novembro 

de 1972. 

O caminho e o tipo de veiculo usado para  trans  

portar a  raga- ED  balanceada, os concentrados proteicos e o 

milho para os armazans dos revendedores. A distribuiggo de 

ração as granjas e feita atraves de caminhOes e camionetas 

(Kombi e outros tipos) de propriedade dos revendedores de 

ragao. 

As situagOes das estradas de acesso gs granjas 

nos períodos normais ou chuvosos,  so  consideradas excelen 
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tes ou boas, demonstrando no existir limitaggo para a dis 

tribuiggo dos insumos avicolas. 

Segundo os negociantes de  rage°,  o principal fa- 

tor de encarecimento da comercializaggo desse insumo o 

alto custo para  transport-lo  de sua fonte de produggo  at  

os armazéns de suas firmas, e as despesas decorrentes dos 

serviços de entrega da raggo gs portas das granjas. Dai a 

necessidade de os avicultores programarem a sua compra de 

raggo, de modo a reduzirem o mais possível as despesas com 

transporte desse insumo e obterem os maiores descontos pe-

la quantidade adquirida e pela forma de pagamento adotada. 

1.1.8 Armazenamento de Raq5o 

Embora a grande maioria dos avicultores entrevis 

tados dispusesse de depósitos para ração em suas granjas , 

a fungo de armazenagem da raggo e/ou de seus ingredientes 

e basicamente exercida pelos comerciantes desses insumos . 

Os pedidos de raggo  so  feitos, geralmente, de acordo com 

as necessidades das granjas, e dentro de intervalos que va 

riam na maioria dos casos de uma semana a um mes. 

0 milho (3 o ingrediente de ração que, na opinigo 

dos avicultores entrevistados, apresentaria maiores vanta-

gens na estocagem. Tal no ocorre, contudo, segundo eles, 

pela falta de condições financeiras. A raggo e os concen - 

trados proteicos, dado o perigo de deteriorizaggo e a fadi 

lidade de aquisiggo junto aos forncedores, no foram cita-

dos como de grande interesse para armazenagem. 

Os depósitos existentes nas granjas  so,  em sua 

maioria, susceptiveis ao ataque de roedores, e muitos  da-

les so  sujeitos a problemas de alta umidade nos perfodos 

chuvosos. 

Todos os comerciantes de raggo dispõem de arma - 

zem para estocagem de ração. A capacidade total dos arma-

zens dos comerciantes de raggo entrevistados foi avaliada 
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em 91040 m
3
. 

A capacidade média de armazenagem nos depésitos 

de granjas com 1.000 a 12.000 aves foi calculada em 84m
3
.A 

capacidade media dos armazans das granjas com mais de 12000 

aves E5 de 180m
3
. 

Os comerciantes de rag50 no dispaem, em geral , 

de facilidades de crédito para estocagem de milho, embora 

acreditem que tal medida seria de muita importgncia para 

evitar as grandes variag6es nos pregos desse componente de 

ragéo. 

1.2 Suprimento de Pintos 

1.2.1 Procedencia e Marca de Pintos 

Cerca de 55% dos pintos comercializados na  area  

da pesquisa  so  produzidos no Estado da Bahia. A outra par 

to - 45% importada do Estado de  So  Paulo (Quadro D.24). 

Quadro 0.24 - Origem e Nilmero Médio de Pintos Co 

mercializados Mensalmente no Reci5n 

cavo Baiano e  Areas  Adjacentes 

1972. 

Estados N9  de Cabeças (1000 cab.)Percentagem/Total 

Bahia 282 54,9 

So Paulo 232 48,1 

Total 

 

514 100,0  

  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Dados de pesquisa realizada por NOBRE (25) mos-

tram que cerca de 73% da oferta de pintos no Estado da Ba-

hia, cabia a avicultores locais e que os restantes 27% dos 
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pintos eram importados dos Estados de  So  Paulo e da Guana 

Comparando-se essas informaç6es com a situagão 

existente em 1972, constata-se que, ao longo do período de 

1970/72, houve um decrêscimo de 19% na contribuição relati 

va do Estadb da Bahia, no fornecimento de pintos, aos seus 

avicultores e que parte dos incubatEprios do Estado da Gua-

nabara foram deslocados do mercado, pelos produtores paulis 

tas desse insumo. E possIvel que redugaes nos custos de 

transportes entre os Estados de  So  Paulo e da Bahia te- 

nham criado condigOes para que os produtores Paulistas en-

viassem maiores quantidades de pintos para o mercado baia-

no. Admite-se, ainda, que produtores de pintos da Bahia e 

da Guanabara, no tendo aumentado a sua eficiência ao pon-

to de poderem suportar a concorrencia, foram deslocados do 

mercado desse insumo. 

As principais empresas identificadas como supri-

doras de pintos de 1 dia para a avicultura de corte da  a-

rea  em foco, foram. INCUBADEIRA PINHEIRO DE  SAO  PAULO,  GRAN 

JA  GALO DE  CURD,  Avicultura Industrial de Aratu S/A - AVIL 

Granja N.S. Aparecida, Companhia Agropecugria do Vale do 

Inhambupe - CAPEMI, e, ainda,  ARBOR  ACRES S/A - Avicultura 

do Estado de  So  Paulo. 

As marcas de pintos para corte comercializados 

na  area  da pesquisa eram a HUBBARD, a COBB'S,  INDIAN RIVER, 

MEAT NICK,  KIMBER e  ARBOR  ACRES. 

Os municipios baianos que produziam pintos para 

os avicultores da 5rea estudada eram: Conceição de Feira , 

contribuindo com a maior parcela da produção baiana - 43%-

seguindo-se Salvador, Lauro de Freitas e Entre Rios  (Qua  - 

dro D.25).  

bare. 
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Quadro 0.25- Municípios Baianos Fornecedores de 

Pintos de Um Dia ao RecOncavo Baia-

no e  Areas  Adjacentes - 1972. 

Municipios Quantidade p/mes Percentagem do Total 

(1000  cab.)  

Conceigão de Feira 120 42,6 

Salvador 80 28,4 

Lauro de Freitas 50 17,7 

Entre Rios 32 11,3 

Total 282 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

A maior e melhor uti1iza9Zo da capacidade insta-

lada dos aviários baianos para a produção de pintos,  pods- 

rá  levar a  area  estudada quase g autosuficiencia, no qua  

se refere ao fornecimento desse insumo as granjas avicolas 

Com efeito, no município de Mata de São  Joao,  a 

Cooperativa do Núcleo Colonial JK tem capacidade para pro-

duzir  at  150.000 pintos por mas, mas a prOdugão de pintos 

estava paralizada no ano de 1972. 

1.2.2 Forma de Pagamento, Juros, Prazos, Descontos 

Intervalos de Compra de Pintos. 

Dos seis intermediários na comercial±zagãoct ;i: 

tos encontrados na  area  estudada, quatro realizam a - -zr. 

de pintos a vista. Os 33% restantes compram pintos pare 

gá-los no prazo de 30 a 60 dias (Quadro 0.26). 
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Quadro 0.26 - Formas de Pagamento Adotados pelos 

Comerciantes de Pintos do Recônca- 

vo Baiano e  Areas  Adjacentes, na 

Aquisiggo de Pintos - 1972. 

Forma de Pagamento N9  de Informantes Percentagem 

A vista 4 

A prazo 2  

  

 

66,7 

  

33,3 

  

Tot al 6 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Entre os avicultores, observou-se quase um equi-

líbrio entre os que compram pintos a prazo e os que adqui-

rem com pagamento .6 vista. Pelos dados da amostra de 48 a-

vicultores com rebanhos entre 1.000 e 12.000 aves, pode-se 

observar que cerca de 52% e 48% deles adotavam, respectiva 

mente, as formas de pagamento 6 vista e a prazo na compra 

de pintos. Junto aos avicultores com rebanhos superiores a 

12.000 aves, constatou-se que 55% deles compravam pintos "a 

vista e 45% o faziam a prazo. Ngo foi observada a compra 

de pintos com pagamento antecipado (Quadro 0.27). 

Quadro 0.27 - Formas de Pagamento Adotados pelos 

Avicultores na Aquisiggo de Pintos 

Recôncavo Baiano e  Areas  Adjacen - 

tes - 1972. 

Tamanho das Granjas 
Forma de  

pagamento 
1000 - 12000 Aves Mais de 12000 Aves 

  

N9 Inform. Percent. N9  Inform. Percent. 

A vista 25 52,1 11 55,0 

A prazo 23 47,9 9 45,0 

T o t a 1 48 100,0 20 100,0 

Fonte: Pesquisa Direta. 
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0 prazo medio concedido aos avicultores com  gran  

jas de 1.000 a 12.000 aves foi de 38 dias, para os que com  

pram  pintos a prazo. Os avicultores com rebanhos acima de 

12.000 aves tinham, em media 36 dias para o pagamento das 

compras de pintos. 

Os juros medios cobrados ao grupo de avicultores 

com planteis entre 1.000 e 12.000 aves, entrevistados no 

presente levantamento, eram de 5%. Aos granjeiros com mais 

de 12.000 aves  so  cobrados juros médios de 4,5% pela com-

pra a prazo. 

Os descontos médios concedidos aos avicultores 

visitados, com rebanhos entre 1.000 e 12.000 aves,  so  de 

4,8% pela compra à vista. Aos avicultores com maisde12000 

aves  so  dados descontos médios de 5,6% pela compra "a vis- 

ta.  

Pela analise dos dados referentes 'as granjas vi-

sitadas e com rebanhos entre 1.000 e 12.000 aves, pode-se 

verificar que 42% e 33% delcs compram pintos nos interva-

los de 30 e 15 dias, respectivamente. 0 percentual dos avi 

cultores com 1.000 e 12.000 aves, que adquirem pintos sema 

nalmente, de apenas 8%. J5 os que costumam compra-los a 

intervalos de 75 dias, representam 17% do total. Esses  ill-

timos granjeiros adotam o sistema de lote finico e esto to 

dos na classe de granjas com 1.000 a 3.000 aves. 0 povoa - 

mento das granjas avicolas com rebanhos acima de 12.000  a- 

yes feito, predominantemente, a intervalos de 7 a 15 di- 

as, o que representa, respectivamente, 55% e 40% dos siste 

mas em uso pelos avicultores dessa classe (Quadro 0.28). 
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Quadro 0.28 - Intervalos Médios de Compras de  Pin  

tos de Um Dia para Corte. Adotados 

pelos Avicultores do RecOncavo Bai 

ano e  Areas  Adjacentes - 1972. 

Tamanho das Granjas 
Intervalos 

de Compras 

 

1000 - 12000 aves Mais de 12000 aves 

  

N9  Inform. N9  Inform.  

Semana 4 8,3 11 55, 0 

Quinzena 16 33,3  8 40, 0 

Wes  20 41,7 1 5,0 

75 Dias 8 16,7 

Total 48 100,0 20 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

1.2.3 Períodos de Maiores Vendas 

A oferta media mensal de pintos de um dia, na 6-

rea da pesquisa, foi calculada em 514.000 unidades, confor 

me o levantapento realizado junto 'as firmas distribuidoras 

de pintos para corte, e junto aos avicultores da grea em 

estudo. 

Segundo os comerciantes de pintos, o período de 

maior procura por pintos, fica entre os meses de setembro 

a dezembro, quando as vendas mensais se elevam  at 604.000 

cabeças. Os meses de abril e maio foram os citados como e-

pocas de grandes vendas, porem de intensidade menor doque 

o período anteriormente citado. (Quadro D.29). 
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Quadro 0.29 - Meses de Maiores Vendas de Pintos 

para Corte, Segundo Comerciantes 

desse Insumo, no Recôncavo Baiano 

e  Areas  Adjacentes - 1972. 

Meses de Maiores Vendas N9  de CitagOes Percentagem 

Outubro 

Novembro 

Setembro 

Maio 

Abril  

6 

6 

5 

3 

2 

27,3 

27,3 

22,7 

13,6 

9,1 

Tot al 22 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

1.2.4 Problemas na Comercia1izag5o de Pintos 

Os principais problemas na comercializageode  pin  

tos apresentados pelos produtores e revendedores da area  

em estudo, eram: a) a falta desse insumo, na época de mai-

or procura; b) a falta de capital de giro para atender 

grande demanda por pintos a credito e c) os latos custos 

da distribuig5o (Quadro 0.30). 

Quadro 0.30 - ProbleMas na Comercializageode  Pin  

tos de Um Dia para Corte, Recônca-

vo Baiano e  Areas  Adjacentes-1972. 

Especificag3o N9  de CitagOes Percentagem 

Falta de pintos 4 4 0, 0 

Falta de capital de giro 3 30, 0 

Custos de distribuig5o 3 3 0, 0 

Total 10 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 
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Segundo os revendedores de pintos, nas épocas de 

grande procura ocorrem atrasos dos avigrios produtores de 

pintos na entrega dos pedidos. Essas dificuldades, segundo 

a mesma fonte, tornavam-se mais grave devido, principalmen 

te, ao fato de os incubatOrios localizados na grea no te-

rem condigges de ajustar a sua produggo g maior demanda, ha 

vendo entgo necessidade de grandes aumentos na importaggo 

de pintos de  So  Paulo. 

1.2.5 Canais de Comercializaggo de Pintos 

'Os intermedigrios que detinham o maior volume de 

vendas na comercializaggo de pintos de 1 dia eram as fir-

mas distribuidoras de raggo. Cerca de 76% dos pintos comer 

cializados na  area  da pesquisa eram distribuídos aos avi - 

cultores através desses comerciantes. Os 24% restantes eram 

vendidos diretamente aos avicultores, através dos gerentes 

e/ou agentes de vendas das incubadeiras (Quadro 0.31). 

Quadro 0.31 - Participaggo Percentual dos Agen-

tes de Comercializaggo nas Vendas 

de Pintos de I Dia, no Recancavo 

Baiano e  Areas  Adjacentes - 1972. 

Especificaggo Quantidade (1000  cab)  Percentagem 

Intermedigrios 392 76,3 

Venda direta 122 23,7 

Total 514 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

A figura 3-D mostra o fluxograma geral da comer-

cializaggo de pintos para corte, no RecOncavo Baiano e  A-

reas  Adjacentes. 
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1.2.6 Margem de Comercializagáo de Pintos 

O prego medio pago pelos avicultores entrevista-

dos, por cada pinto adquirido, foi de Cr$1,10 em novembro 

de 1972. 0 prego médio pago pelos atacadistas de pintos foi 

de Cr$0,55 por pinto. A margem bruta de comercializagáo de 

Cr$0,25, representa, 22,7% do prego pago pelos avicultores 

por cada pinto comprado. 

1.2.7 Transporte de Pintos 

O meio de transporte utilizado na importação e 

distribuigáo de pintos 'as granjas na regiáo é o rodoviário. 

O valor media pago pelo transporte de uma caixa 

de 100 pintos de  So  Paulo a Salvador foi de Cr$20,00, em 

novembro de 1972. 0 valor médio do frete pago pelos reven-

dedoras para o transporte de pintos produzidos na  area  da 

pesquisa foi de Cr$1,00 por caixa de 100 pintos, nessa mas 

ma época. 

As perdas no  transports  de pintos importados fi-

cam em torno de 2%, e  so  pagas pelas firmas que os comer-

cializam. 

Os veículos mais utilizados na distribuigáo de 

pintos ás granjas  so  caminhonetas "Kombi". No transporte 

de pintos do Sudeste  at  a  'area  da pesquisa,  so  utiliza-

dos caminhaes adaptados para tal uso. 
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Figura 3-0. Fluxograma de Comercializagôo de Pintos no Recôncavo Baiano e  Areas  

Adjacentes - 1972. 
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1.3 Suprimento de Produtos Veterinários 

1.3.1 Proced5ncia dos Produtos Veterineirios 

Os produtos veterinários destinados avicultura 

de corte da área em pesquisa  so  todos importados. As vaci 

nas, os antibi6ticos, os desinfetantes, antissápticos e  in  

seticidas  so  adquiridos, quase totalmente, do Estado de  

So  Paulo e, secundariamente, nos Estados de Guanabara e 

de Minas Gerais. 

Os principais laboratOrios fornecedores de produ 

tos veterinários para a avicultura de corte do RecOncavo 

Baiano e  Areas  Adjacentes  so us  que se seguem RHODIA 

INDUSTRIA QUÍMICAS E TEXTEIS S.A.;  PFIZER  QU/MICA LTDA. 1 

TORTUGA - CIA. ZDOTeCNICA AGRARIA S.A. ; LABORATORIO LEPE- 

TIT S.A.; ELANCO ELILILLY DO BRASIL S.A.; CARLO ERBA DO 

BRASIL S.A.;  BAYER  DO BRASIL INDUSTRIAS QUÍMICAS S.A. - Co 

mercio Indtastria e Representagaes; (localizados no Estado 

de Sc Paulo). ELENCO - Importadora e Exportadora do Bra-

sil Ltda.; LABORATORIOS  EATON  DO BRASIL LTDA.; (na Guanaba 

ra) e LABORATORIO HERTAPE S.A. (no Estado do Minas Gerais) 

Cerca de 98,4% das vacinas comercializadas na 6-

rea estudada procedem do Estado de  So  Paulo e 7,6%  so  im 

portadas de Belo Horizonte, segundo as informagaes obtidas 

junto aos revendedores de insumos avicolas visitados (Qua-

dro 0.32). 

Quadro 0.32 - Origem e Quantidade de Vacinas Ad-

quiridas Mensalmente pelos Comerci 

antes de Insumos Avicolas do Rec5n 
cavo Baiano e  Areas  Adjacentes 

1972. 

Estado da Origem Quantidade Percentagem do 

1.000 Doses 'Total  

So Paulo 610 98,40 
Minas Gerais 10 1,60 

Total 620 100,00  

Fonte: Pesquisa Direta. 



Devido -as diferenças de marcas, de unidades de 

medida, e 'à diversidade das formas de comercializaggo dos 

antibiOticos, desinfetantes e antissepticos comercializa-

dos na 6rea da pesquisa, no foi possivel quantificare dis 

tribuir esses produtos de acordo com o seu local de origem. 

Pode-se afirmar, contudo, com base nas informaaes obtidas 

junto aos avicultores, que a quase totalidade de antibiOti  

cos  adquiridos, procedente do Estado de  So  Paulo e, em 

segundo plano, do Estado da Guanabara (Quadro 0.33). 

Quadro 0.33 - Origem dos AntibiOticos Adquiridos 

pelos Avicultores Entrevistados - 

RecOncavo Baiano e  Areas  Adjacen-

tes - 1972. 

Tamanho do Rebanho 
Estado de 

Origem 

 

1.000 - 12.000 aves Mais de 12.000aves 

  

N 9  Citações  Percent,  N 9  Citações Percem  

So Paulo  40 80,0 18 90,0 

Guanabara 8 20,0 2 10,0 

Total 48 100,0 20 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Os inseticidas e desinfetantes tambam provam, em 

sua maior parte, de  So  Paulo e secundariamente de outros 

Estados: Guanabara, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Ba- 

hia produz somente a cal utilizada como antissepticona lim 

peza dos avigrios. 

Os avicultores entrevistados compram os produtos 

veteringrios para aves de corte, nos municípios de Salva - 

dor, Feira de Santana e Conceiggo de Feira (Quadro 0.34). 
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Quadro 0.34 - Local de Compra de Produtos Veteri 

ngrios, Segundos os Avicultores  En  

trevistados, no Recancavo Baiano e  

Areas  Adjacentes - 1972. 

Classes de Tamanho do Rebanho 
Estadd de  

Compra 

    

 

1.000 a 12.000 aves Mais de 12.000 aves 

  

  

N9  CitagOes Percent. N9  Citagaes Percent 

Salvador 20 41,70 16 80,00 

Feira de Santana 14 29,15 2 10,00 

Conceigio de Feira 14 29,15 2 10,00 

T o t a 1 48 100,00 20 100,00  

Fonte: Pesquisa Direta. 

1.3.2 Formas de Pagamento, Juros, Prazos e Descontos 

Todos os revendedores de produtos veterin6rios 

entrevistados, tem um prazo  medic)  de 60 dias para pagamen-

to dos produtos adquiridos. 

Na amostra de avicultores com 1.000 - 12.000  a-

yes,  observou-se que 82% deles compram produtos vete:in6 - 

rios g vista, e os 18% restantes o fazem para pagar dentro 

do prazo media de 50 dias. Cerca de 65% dos avicultores com 

mais de 12.000 aves pagam g vista os produtos veterin6rios 

adquiridos. Aos demais sio concedidos, em m6dia, 60 dias 

de prazo para o pagamento (Quadro 0.35). 
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8 

82,2 13 65,0 

17,8 7 35,0 

24% 
20% 
15% 
10% 

3 42,8 
2 28,6 
1 14,3 
1 14,3 

7 100,0  Total 
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Quadro 0.35 - Formas de Pagamentos Adotados pe-

los Avicultores na Aquisig5ode  pro  

dutos Veterin6rios, no Reconcavo 

Baiano e  Areas  Adjacentes - 1972. 

Tamanho das Granjas 
Forma de  

1.000 - 12.000 aves Mais de 12.000 aves 
Pagamento 

N9  Infor- Percen- N9  In-For- Percen- 
mantes tagem mantes tagem 

Fonte: Pesquisa Direta. 

Os juros médios cobrados aos avicultores entre - 

vistados, que  tam  granjas com 1.000 a 12.000 aves, foramde 

3% ao mis, em 1972. Aos avicultores com rebanhos superio - 

res a 12.000 aves foram cobrados em media 2,5%, por me's, 

pela compra de produtos veteringrios a prazo. 

Os descontos comerciais ou funcionais concedidos 

pelos laboratOrios, aos revendedores de produtos veterin6-

rios, variam de 24% (agrupando 43% dos negociantes)ate 10% 

do valor total das compras. (Quadro 0.36). 

Quadro D.36 - Descontos Comerciais Concedidos a- 

os Revendedores de Produtos Veteri 

n5rios do RecOncavo Baiano e  Areas  

Adjacentes - 1972. 

Descontos N9  de Informantes Percentagem/Total 

Fonte: Pesquisa Direta. 

A vista 

A prazo 

Total 45 100,0 20 100,0  



cos,  em 1972, tenha sido de Cr$40.000,00 e o de insetici- 

tenha ficado em torno das, desinfetantes e antissepticos 

de Cr$15.000,00. 

Os maiores volumes de vendas de produtos veteri- 

nos rebanhos avico - doenças incidem com maior intensidade 

las, devido -as grandes variagOes de temperatura 

do ar. 

e umidade 

na Os comerciantes, em geral, no tem problemas 

aquisig5o de produtos veteringrios. Entre os avicultores , 

contudo, houve referencias  

area  estudada, os produtos 

a dificuldades de enconirar, na 

mais indicados para a cura das 

cedidos4wa_a_uicu1tores 

tre 1.000 e 12.000 

de 12.000  

entrevistados, que te'lm rebanhos  en  

de 5%. Aos avicultores commais 

em media, 9% de desconto pelo  pa  

aves,  so  

gamento a vista.  

1.3.3 Volume de Vendas de Produtos Veteringrios 

Segundo os comerciantes de produtos veterin6rios 

foram vendidos, como media mensal, em 1972, 620 mil doses 

de vacinas para aves de corte. Com  base nas informagaes ob 

tidas junto aos comerciantes de produtos veteringrios, es-

tima-se que o valor  medic)  mensal das vendas de antibiOti -  

ngrios  so  realizados, segundo os comerciantes desses insu 

mos, no periodo que vai de setembro a janeiro, quando 

1.3.4 Problemas na Comercializaggo de Produtos Veteri- 

ngrios 

1.3.4.1 Problemas de Compra e Venda de Produtos Vetering 

rios 

doenças que ocorrem nos seus rebanhos, havendo, por vezes, 

as 

dados, aves  so 

.128. 

Os descontos medios pelo-pagamento -a vista, con- 
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necessidade de importá-los diretamente de outros Estados. 

Cerca de 20% dos avicultores entrevistados en- 

frentam problemas de atraso no recebimento de medicamentos 

nas épocas de maior incidencia de doenças nas granjas. 

1.3.4.2 Problemas na Venda de Produtos Veterinários 

A falta de capital de giro para vendas a prazo e 

os riscos de perdas de produtos veteringrios, foram os  pro  

blemas mais citados pelos comerciantes desses insumos. Cer-

ca de 25% dos negociantes com produtos veterin6rios referi  

ram-se -a falta de programas de compras pelos avicultores 

como limitagá'o para o bom atendimento do mercado consumi - 

dor (Quadro 0.37). 

Quadro 0.37 - Problemas na Venda de Produtos Ve-

terinários, segundo os Revendedo - 

res desses Insumos, no RecOncavo 

Baiano e  Areas  Adjacentes - 1972. 

Problemas nas Vendas CitagOes Percentagens 

Falta de capital de giro 
para vendas a prazo 

Riscos de Perdas 

Falta de Programas de 
Compras 

Total 

3 37,5 

3 37,5 

2 25,0 

8 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

1.3.5 Canais de Comercializagáo 

A comercia1izac6o de produtos veterin6rios 

ta atrav6s de uma série de intermediários, que se modifica 

de acordo com o produto vendido. 
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As vacinas  so  comercializadas principalmente a -

traves de representantes e filiais dos laboratOrios, reven 

dedores de rag5o, e, em segundo plano, atraves de varejis- 

tas de produtos agropecuários e das cooperativas (Quadro 

0.38). 

Quadro 0.38 - Tipos de Intermediários Envolvidos 

na Comercialização de Vacinas, de 

Acordo com os Avicultores Entrevis 

tados, no Recancavo Baiano e  Areas  

Adjacentes - 1972. 

Tipos de 
Classes de Tamanho dos Rebanhos 

  

1.000 a 12.000 aves Mais de 12.000 aves 
Intermediários 

N9 In-For- 
mantes 

Percen: 
tagem 

N9 In-For- 
mantes 

Percen- 
tagem  

Revendedores de 
Ragáo 

Filiais ou  Pre- 
postos de Lebo- 
ratOrios 

Varejsitas de 
Produtos Agrope  
curios  

18 

4 

12 

41,9 

9,3 

27,9 

5 

12 

- 

25,0 

60,0 

- 

Cooperativas 9 20,0 3 15,0 

T o t a 1 43 100,0 20 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Os principais intermediários na comercializagáo 

de antibiOticos  so  os representantes e filiais de labora-

tOrios, os revendedores de ragáo e os varejistas de produ-

tos agropecuários (Quadro 0.39). 
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Quadro 0.39 - Tipos de Intermediários Envolvidos 

na Comercializaggo da Antibióticos 

de Acordo com os Avicultores Entre 

vistados, no Recôncavo e  Areas  Ad-

jacentes - 1972. 

Tamanho dos Rebanhos 
Tipos de 

1.000 a 12.000 aves Mais de 12.000 aves 
Intermedigrios 

N9  Infor- Percen- N9  Infor- Percen- 
mantes tagem  mantes tagem  

Representantes, Fi 
liais ou PrepostoT 
de Laboratórios 10 

Varejistas de Pro-
dutos Agropecuários 11 

Revendedores de Re- 
go 13 

Cooperativas a 

Total .42 

23,8 12 60.0 

26,2 2 10,0 

30,9 4 20,0 

19,1 2 10,0 

100,0 20 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

Os inseticidas, desinfetantes e antissgpticossio 

comercializados, principalmente, por interm6dio de firmas 

especializadas na revenda de produtos agropecu5rios e atra 

vós de revendedores de rag5o para aves de corte, havendo 

tambem, uma razo5vel participaggo dos representantes e fi-

liais de laboratórios e das  cooperatives.  

Observe-se que os avicultores com rebanhos supe-

riores a 12.000 aves adquirem inseticidas, desinfetantes e 

antissepticos principalmente junto a varejistas de produ-

tos agropecu6rics e revendedores de ragio. 36 os granjei-

roe com mais de 12.000  ayes,  de maneira preponde/ante, com  

pram  esses insumos diretamente ao representante ou filiais 

de laboratórios, possivelmente obtendo vantagens de prego 

111  
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mais baixo (Quadro 0.40). 

Quadro 0.40 - Tipos de Intermedigrios Envolvidos 

na ComercializagJo de Inseticidas, 

Desinfetantes e Antiss6pticos, Se-

gundo os Avicultores Entrevistados. 

no Recâncavo Baiano e  Areas  Adja - 

centes - 1972. 

Tamanho dos Rebanhos 
Tipos de 

Intermedi6rios 
1.000 a 12.000 aves Mais de 12.000 aves 

N9 Infer- 
mantes 

Percen-  
tagem 

N9 In-For- 
mantes 

Percen- 
tagem  

Varejistas de Pro- 
dutos AgropecuArios 23 47,9 5 25,0 

Revendedores de Ra - 
go  

Representantes e 

12 25,0 5 25,0 

Filiais de LaboratO 
rios 2 4,2 8 40,0 

Cooperativas 6 12,5 2 10,0 

Farm6cias 5 10,4 

Total 48 100,0 20 100,0  

Fonte: Pesquisa Direta. 

A figura 4-0 mostra o fluxograma geral da comer-

cializagAo de produtos veterin4rios no RecOncavo Baiano e  

Areas  Adjacentes. 
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1.3.6 Margens de Comercializa;: = 

rios 

Dada a variedade de pregos e de ,A"-4-."7. --

e medidas usadas na comercializaggo de produtba ,e=erl-i 

rios si5 foi possivel calcular a margem de comercializa; 

da maior parte dessas mercadorias.  

Ds  preços mEdios de compra e de venda do vidro 

de 500 doses de vacinas contra  New-castle,  foram, respecti 

vamente, Cr$7,20 e Cr$10,30, 

de comercialização de 30% do prego pago pelo avicultor. Os 

serviços de conservação e os encargos devidos 'a perecibili 

indicando uma margem relativa 

dade das vacinas  so  assumidos pelos comerciantes desse  in  

sumo avicola. 

1.3.7 Transporte de Produtos Veteringrios 

0 transporte de vacinas  at  a  area  em estudo, 6 

feita, em geral, por via aarea. Os demais produtos veteri- 

mirios  so  transportados, em sua maior parte, atravas de 

transporte rodovi5rio. 

Os fretes dos produtos veterinários, em geral 

são pagos pelos fabricantes. As perdas no transporte 

insignificantes e ficam por conta dos fornecedores. 

sao 
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