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RESUMO
O presente estudo objetivou analisar o desempenho do agronegdcio do leite no Brasil entre as 

ddcadas de 1970 e 1990, considerando varidveis consideradas relevances em termos de indicadores. Os 
dados relatives a trinta anos tiveram como fonte o IBGE.

Os resultados mais expressivos indicam que o agronegdcio do leite no Brasil teve um processo de 
evoluQao real nos ultimos trinta anos, embora tenha passado por crise sucessivas, tanto do lado da 
produgao quanto do abastecimento.

A produgao anual de leite apresentou um crescimento express '!vo da ordem de 169,0% entre 1970 
e 1999. Nesse mesmo perfodo, a taxa media anual de crescimento foi de 3,8%, superior a taxa anual de 
crescimento da populagao de 1,9%.

As importagdes de leite foram bastante irregulares e constituiu-se num importante mecanismo 
utilizado pelo Governo e industrias para suprir os deficits de oferta. A taxa media anual de 
crescimento foi de 10,1 % ao a no, sendo que a maior taxa foi observada foi na dOcada de 90, de 20,9% 
ao ano.

O consumo total apa rente de leite fluido, dado pel a soma da produgao total e importagao, em 
equivalentes de leite fluido, no perfodo de 1970-1999, teve um crescimento medio anual da ordem de 
4,1%>. O consumo per capita aparente de leite fluido, por sua vez, teve crescimento da ordem de 2,2%o ao 
ano, nesse mesmo perfodo.

O numero de vacas ordenhadas evoluiu de 9,3 milhOes de cabegas, em 1970, para 17,4 mi Hides de 
cabegas, em 1999, representando um crescimento de 87,1%, correspondendo a uma taxa geometrica 
media de crescimento de 2,4%o ao ano. A produtividade, medida em litros de leite/vaca 
ordenhada/ano, cresceu a uma taxa media de 1,4%> ao ano, indicando que o crescimento da produgao 
de leite no Brasil, nas tr6s ultimas decadas, decorreu, tanto do crescimento numerico de vacas 
ordenhadas quanto de ganhos reais de produtividade.

Analisando o prego real unitdrio recebido pel os produtores de leite e pago polos consumidorcs, no 
perfodo de 1970-1999, verificou-se que ambos expertmentaram um decrescimo, resultando numa taxa 
media anual negativa de 3,4% e 2,8%o, respectivamente. Do mesmo modo, os dois itens de maior peso 
na formagao do custo de produgao de leite, qua is sejam salaries e pregos reais de ragoes, tambem 
apresentaram taxa media anual negativa de 2,0%o e 3,7%, respectivamente.
Palavras Chaves: Agronegdcio do Leite, Sistema Agroindustrial do Leite. Mercado Ldcteo Brasileiro.

l.INTRODUCAO

A cadeia produtiva do leite no Brasil tem se caracterizado como um dos mais 
importantes segmentos do agronegdcio brasileiro e tem desempenhado fun9ao de vital 
relevancia no processo de desenvolvimento economico e social do Pais. Segundo MARTINS 
(2001), a atividade leiteria encontra-se presente em todo o territorio nacional, envoivendo 
cerca de 1,1 milhao de unidades de produgao, gerando cerca de 3 milhoes de empregos 
diretos no segmento primario e 65,4 mil empregos diretos no segmento industrial laticinista, 
movimentando, em 1996, cifras da ordem de R$ 17,34 bilboes (descontados os impostos
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indiretos Hquidos, despesas com transpose e margens de comercializaqao) e arrecadando R$ 
2,11 bilboes em ICMS incidente sobre leite e derivados lacteos.

Nao obstante tal posiqao de destaque, a pecuaria leiteira nacional, ao longo de sua 
historia, tem sido marcada por sucessivas crises, tanto do lado da produqao quanto do 
abastecimento.

Varias causas tem sido apontadas como responsaveis por essas crises. Dentre outras, 
sao citadas, com relativa frequencia, as questoes da baixa produqao e produtividade, como 
reflexo do baixo m'vel tecnologico; a elevada sazonalidade da produqao ante a necessidade de 
atender ao consume relativamente estavel, ao longo do ano; o elevado custo de produqao, 
quando comparado ao baixo poder aquisitivo da populaqao; as importaqoes erraticas, 
decorrentcs de conjunturas favoraveis ao mercado internacional; as estruturas oligopolizadas, 
tanto da intermediaqao do produto quanto do comercio de insumos, e, por fim, a ausencia de 
Lima politica global bem definida de longo prazo para o setor.

O presente estudo tem como objetivo analisar a evoluqao do agronegocio do leite no 
Brasil, observada durante o periodo de 1970-1999, bem como estudar essa evoluqao a partir 
da desagregaqao desse periodo em tres decadas.

3. MATERIAL E METODO

3.1 Fonte de Dados e Transforma^oes

Os dados basicos utilizados neste estudo sao series temporals de produqao, 
importaqao, consumo total e per capita anual de leite, pre^os medios anuais recebidos pelos 
produtores e pagos pelos consumidores, preqo medio anual de raqao para vaca leiteira e valor 
medio anual do salario minimo. As series de preqos foram corrigidas pelo Indice Geral de 
Preqos IGP-DI da Fundaqao Getulio Vargas, tendo como base modificada para dezembro de 
1999 =100. O periodo de analise considerado foi de 30 anos, 1970-1999.

3.2 Procedimento dc Analise

Como procedimento de analise do estudo pretendido, partiu-se de uma funqao de 
forma funcional do tipo:

Y = p0 Tpie^1
em que Y = e urn indicador de volume, numero ou prego; p e o parametro a ser estimado e T e 
a variavel de tendencia e p e o termo de erro estocastico que, por pressuposiqao, tem media 
igual a zero e variancia constante.

Aplicando a transformaqao logaritmica obteve-se a forma semilogaritmica, dada por:

In y = In p0 + piT

em que yea produqao ou importaqao ou consumo total ou per capita anual de leite ou preqos 
recebidos pelos produtores ou pagos pelos consumidores ou preqo de raqao para vaca leiteira 
ou valor do salario minimo; e T e variavel tendencia ou trend, sendo t = 1 para 1970, t = 2 
para 1971, ..., t = 30 para 1999. A taxa geometrica de crescimento obtida da relaqao [(antiln 
Pi) - 1 ], expressa em % a.a.



4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1 Evolu^ao da Product) de Leite no Brasil

O crescimento e o desenvolvimento da economia leiteira do Pais, nas ultimas decadas, 
foram limitados pelas politicas restritivas de controle de pre^os e de importagao do produto. 
Sob estas politicas e considerando a caracteristica de economia fechada, ou seja, sem a 
prevalencia de pregos internacionais para o produto, os pregos pagos ao produtor e pelo 
consumidor de leite foram mantidos, em algum grau, abaixo dos respectivos niveis de 
equilibrio de mercado livre. Paralelamente, os pregos dos insumos pagos pelos produtores de 
leite nao tern sido, em geral, afetados por politicas restritivas.

A literatura pertinente tern indicado que tanto a oferta quanto a demanda do produto, 
no mercado intemo, tern se mostrado prego-inelastica. Sao tambem inumeros os estudos sobre 
a tecnologia de produgao leiteira, conduzidos no Pais. Em geral, tern indicado a existencia de 
retomos crescentes a escala nesse setor. Outra caracteristica importante da estrutura da 
produgao brasileira de leite, detectada em estudos, diz respeito a existencia de defasagens 
tipicas, tanto de carater sazonal como de natureza plurianual, ambas decorrentes de restrigoes 
biologicas da resposta da produgao leiteira aos estimulos de mercado.

A Tabela 1 e a Figura 1 ilustram a evolugao anual de produgao, importagao, consume 
total aparente e consumo per capita de leite no mercado nacional, numero de vacas 
ordenhadas e produtividade, nas tres ultimas decadas.

Na Tabela 1 e possivel observar o desempenho da pecuaria leiteira nacional no 
periodo de 1970-1999. A produgao evoluiu de 7,1 bilboes de litros, em 1970, para 19,1 
bilboes de litros, em 1999, significando crescimento de 169,0% em trinta anos. Nesse 
periodo, a produgao de leite cresceu a uma taxa anual de 3,8%, superior, portanto, a taxa 
anual de crescimento da populagao, que foi de 1,9%.

Os dados relativos a evolugao anual de produgao, importagao, consumo total aparente 
e consumo per capita de leite fluido, vacas ordenhadas e produtividade, em termos de indice 
de crescimento, tendo como base o ano de 1970=100, sao apresentados na Figura 1.



Tabela 1. Evolugao anual de produgao, importagao, consume total, consumo per capita, 
numero de vacas ordenhadas e produtividade, Brasil, 1970-1999.

Consumo total Consumo Vacas
(1061) per capita ordenhadas Produt.

(1/hab) (1061) (1/cab)
Produgao Importagao
go6!) (io6i)

Anos

766,9
798,8
728,7

9,37.352,0
7.258.2 
7.259,9
6.873.2
7.325.7 
8.088,5
8.461.8 

10.029,1
9.899.8 

10.262,7 
11.774,3
11.404.2 
11.529,0
11.649.6
12.230.6
12.403.5
14.614.7 
14.006,8
13.569.6
15.146.8 
14.810,5 
16.392,0 
16.060,0 
16.223,0 
17.034,0 
19.674,0 
20.965,0 
20.596,0 
21.597,0 
21.543,0

79,0220,07.132,0
7.109,4
7.141.6
6.333.3
7.101.3
7.947.4 
8.256,9
9.565.6
9.782.6

10.187.2
11.162.2 
11.324,0 
11.461,2 
11.463,0 
11.932,9 
12.078,4
12.491.8 
12.996,5
13.521.8 
14.094,8
14.484.4 
15.079,0 
15.784,0 
15.591,0 
15.784,0 
16.474,0 
18.515,0 
18.666,0
18.693.4 
19.070,0

1970
75,6 8,9148,871

9,873,5118,372
627,167,8 10,1539,9

224,4
73

657,570,3 10,874
646,112,375,5141,175

12,9 640,1
678.4
693.8 
683,7
676.5 
686,3
698.9

76,7204,976
14,188,4463,577
14,185,0117,678
14,985,775,579
16,597,1612,11980
16,592,080,281
16,490,967,882

703,316,389,8186,6
297,7
325,1

2.122,9
1.010,3

83
714,5
723,3
705.8
730.1
751.2
757.8

16,792,284
16,791,585
17,7105,586
17,899,087
18,097,147,888
18,6106,41.052,0

582,5
1.313,0

276,0
632,0

1.250,0
3.200,0
2.450,0
1.930,0
2.270,0
2.410,0

89
758,319,1102,31990
754,0
770,0
779.6 
785,3
799.7 

1.135,9 
1.098,0 
1.080,5 
1.096,0

20,0111,591
20,5107,592
20,0107,0

110,8
93

20,194
20,6125,395
16,3133,596
17,0129,897
17,3134,798
17,4130,899

2,15% 2,41% 1,35%4,11 %3,76% 10,21%TAC
R2 0,9133 0,7193 0,51990,9730,9657 0,4751

Fontc: Banco de Dados Economicos da Embrapa Gado de Leite e YAMAGUCHI et al. (2001)

TACa = Taxa Anual de Crescimento 
R2 = R-Quadrado
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leite, levando o Pais a mac^as importa9oes de leite em p6 que, em equivalentes de leite 
fluido, representaram 3,2 bilboes de litros, ou seja, cerca de 19,4% da prodiKpao nacional. 
Tambem, em 1986, o aumento da renda real decorrente do Plano Cruzado levou o Pais a 
importar 2,1 bilboes de litros, em equivalente de leite fluido, que significou 17% da produce 
interna. No periodo 1970-1999, a importa^ao desse produto apresentou crescimento da ordem 
de 10,2%, ao ano.

0 consumo total aparente de leite fluido, representado pela soma da produ^ao total e 
importa9ao em equivalentes de leite fluido, apresentou crescimento anual de 4,1%, 
aproximadamente. O consumo per capita de leite fluido, por sua vez, cresceu 2,2% ao ano. 
Nao obstante tal crescimento, em termos absolutes, o consumo per capita tern se situado 
abaixo do recomendado por organismos internacionais de saude, que preconizam 146 
litros/habitante/ano.

Quanto ao numero de vacas ordenhadas, o rebanho evoluiu de 9,3 milhoes de cabe9as, 
em 1970, para 17,4 milhoes de cabe9as, em 1999. Nesse periodo, o numero de vacas 
ordenhadas cresceu a uma taxa geometrica media de 2,4% ao ano, enquanto a produtividade 
medida em litros de leite/vaca ordenhada/ano cresceu a uma taxa de 1,4% ao ano. Essas 
informa9des sugerem que o crescimento da produ9ao de leite no Brasil, nas tres ultimas 
decadas, decorreu, tanto do crescimento numerico do rebanho leiteiro (vacas ordenhadas), 
quanto de ganhos reais de produtividade. Isto pode ser constatado pela decompos^ao da taxa 
anual de crescimento da produ9ao de leite, que foi de 3,8% ao ano, em outra fonte de 
crescimento, como numero de vacas ordenhadas e produtividade, cujas taxas anuais de 
crescimento foram de 2,4% e 1,4% ao ano, respectivamente. Disso resulta que 63,1% do 
aumento da produ9ao de leite do Pais dccorre ainda do aumento do numero de vacas 
ordenhadas e, por conseguinte, da incorpora9ao de novas areas de terra ao processo produtivo.

No periodo de 1970-1999, as areas de pastagens evoluiram de 154,1 milhoes de 
hectares para 185 milhoes, correspondendo a um incremento de 20% no periodo, e uma taxa 
media anual de crescimento de 0,6% para o Pais, como um todo.

Outro ponto que merece destaque e o baixo indice de produtividade obtido pela 
pecuaria leiteira nacional, principalmente, quando comparada com outros paises produtores 
de leite. Chama aten9ao o fato de a produtividade ter alcan9ado a cifra de 1.000 
litros/vaca/ano, somente a partir de 1996.

A Tabela 2 e a Figura 2 registram a evolu9ao anual dos pre90S reais do leite pago 
pelos consumidores e recebidos pelos produtores, salaries minimos e pre90S reais de ra9oes, 

periodo de 1970-1999, exceto para pre90s pagos pelos consumidores, cuja serie 
compreende ao periodo de 1980-1999.

O exame da Tabela 2 mostra que o pre90 real recebido pelos produtores, por litro de 
leite, no periodo de 1970-1999, decresceu segundo a taxa anual de 3,4%, do mesmo modo que 
o pre90 real pago pelos consumidores que tambem experimentou um decrescimo da ordem de 
2,8% ao ano, no periodo de 1980-1999. Tambem, no periodo 1970-1999, exibiram taxas 
geometricas de decrescimo os dois itens de maior peso na forma9ao do custo de produce de 
leite, quais sejam salaries e pre^os reais de ra^oes. Fatos que podem ajudar a explicar, em 
parte, a aparente contradi^ao quando se identifica rela9ao inversa entre pre90 real do leite 
recebido pclo produtor e produ9ao de leite, contrariando a teoria que especifica, a priori, 
rela9ao direta entre essas duas variaveis. Ainda nesse particular, Martins et al. (2001), 
analisando estes dados, apontaram inconsistencia, na argumenta9ao vigente, de que o fim do 
tabelamento e a abertura comercial, no inicio da decada de 90, foram os responsaveis pela 
queda no pre90 do leite, ja que esse fenomeno vem ocorrendo a pelo menos 20 anos.

no



Tabcla 2. Evolu9ao Anual de Pre9o Real de Leite (PP e PC), Pre90 Real de Ra9ao, Pre90 
Real do Salario Mi'nimo e Popula9ao, Brasil, 1970-1999.

Salario
Minimo

Pre90 real 
ra9ao 

(R$/kg)

Pre90 real 
leite PC 

(RS/1)

Pre90 real 
leite PP 
(R$/l)Ano (R$)

320.60 
330,66 
327,00 
332,99
309.57 
326,05 
331,28 
333,95 
341,72 
323,50
294.57 
304,45 
311,10 
270,32 
225,49 
228,01
230.61 
190,30 
183,38 
189,98
141.53
140.91 
175,12 
156,70 
133,90 
134,82 
146,09 
147,14
152.92
145.53

0,600,651970
0,640,6371
0,680,6172
0,790,7073
0,870,8774
0,801,0275
0,750,8976
0,770,9477
0,790,9178
0,770,8679
0,730,94 1,421980

1,35 0,760,9481
1,09 0,6582 0,77

0,761,0983 0,74
1,02 0,710,6784

0,610,65 1,0185
0,730,63 0,8586
0,630,76 1,2187

1,03 0,630,6088
0,86 0,520,5089
0,89 0,570,491990

0,610,930,4891
0,640,53 1,0692

0,54 1,10 0,6393
0,41 0,87 0,5194

0,82 0,5095 0,37
0,36 0,78 0,4596
0,29 0,73 0,4397

0,72 0,4098 0,29
0,3599 0,28 0,67

-3,40%
0,6534

-2,83%
0,6917

-2,00%
0,6137

-3,72%
0,8768

TAC
R2

Fonte: Banco de Dados Economicos da Embrapa Gado de Leite e Yamaguchi et al. (2001) 
TACa = Taxa Anual de Crescimento 
R2 = R-Quadrado
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Figura 2. Evolu9ao Anual de Pre90 Real de Leite PP (A) e PC (B), Preijo Real de Ra9ao (C) e Pre90 
Real do Salario Minimo (D), Brasil, 1970-1999.

Fonte: Yamaguchi et al. (2001)



Em tcrmos de distribui^ao geografica, a produ^ao nacional de leite concentra-se na 
regiao Sudeste, embora venha experimentando decrescimos nos ultimos 30 anos, com a 
participate relativa decrescendo 60,3% em 1970 para 44,8% da oferta global, em 2000. Tal 
posifao e devida ao fato de encontrar nessa regiao a maior concentrato do rebanho leiteiro 
brasileiro, bem como os maiores estados produtores de leite, Minas Gerais e Sao Paulo. A 
regiao que obteve expressivo crescimento foi o Centro-Ocste, passando de 7,1% para 15,3% 
de 1970 a 2000. A distribuito relativa da produce brasileira de leite, segundo as grandes 
regioes do Pais, pode ser observada na Tabela 3.

Tabela 3. Distribui^ao regional da produto de leite, Brasil, 1970-2000.

Ano
Regiao 20001980 19901970

5,04,51,30,5Norte

10,714,414,112,0Nordeste

44,846,450,860,3Sudeste

24,223,0 22,520,1Sul

15,312,210,8Centro-Oeste 7,1

Fonte: Yamaguchi et al. (2001)

A regiao Sudeste, considerada como a principal produtora de leite do Pais, e superada 
pela Regiao Sul em termos de produtividade. Por ordem de importancia, as produtividades 
alcan9adas nas regioes brasileiras, em 1999, foram as seguintes: Norte, 579,0 litros/vaca/ano; 
Nordeste, 620,9 litros; Sudeste, 1.238,9 litros; Sul, 1.658,8 litres e Centro-Oeste, 1.050,9 
litres.

3. Analise da Produ^ao de Leite no Brasil

A seguir procede-se a uma analise da evoluto da produgao de leite no Brasil, a partir 
da desagregato do periodo de 1970-1999 em tres decadas. Na Tabela 4, sao apresentados as 
taxas geometricas de crescimento e os respectivos coeficientes de regressao, de indicadores 
selecionados para as decadas de 70, 80 e 90.



Tabela 4. Taxa anual dc crcscimento da prodi^ao, importasao, consumo total e per capita, vacas ordenhadas c produtividade, pre90 real do leite 
recebido pelos produtores e pago pelos consumidores, pre^o real de ra9ao e valor real do salario mmimo, Brasil, 1970-1999.

1990-19991980-19891970-1979Itens
R2R2R2 TACTACTAC

0,91993,310,94242,600,76954,84Produ9ao

0,528820,920,099414,360,0545-4,63Importa9ao

0,91004,620,79973,170,80294,66Consumo aparente

0,82743,240,39581,280,37961,79Consumo per capita

0,4834-2,030,82371,430,95996,34Vacas ordenhadas

0,76585.450,90071,160,2874-1,40Produtividade

0,8522-7,480,7770-5,510,62275,03Pre?© medio real leite PP

0,6682-4,330,5200-3,94Pre90 medio real leite PC

0,8465-6,150,5347-2,870,42532,50Pre90 medio real ra9ao

0,0034-0,150,8926-6,120,09590,27Valor real salario. minimo

Fonte: Yamaguchi et al. (2001)



3.1. Dccada de 70
A decada de 70 foi marcada pelo surgimcnto do leite tipo B no estado de Sao Paulo, com o 

proposito de substituir o leite tipo C. 0 programa era considerado moderno e avantpado para a 
epoca, ja que tinha como grande objetivo premiar aqueles produtores que buscassem a melhoria da 
qualidade do leite produzido. Na mesma epoca, criou-se o programa de Desenvolvimento da 
Pecuaria Leiteira (PDPL), sob o coordena9ao do Condepe e implantado em fazendas produtoras de 
leite, pelo sistema de extensao rural. 0 proposito principal desse programa era voltado para induzir 
inova9oes tecnologicas, preconizando a melhoria de pastagens, instances e rebanho leiteiro.

Nessa decada, a pecuaria leiteira nacional teve bom dcsempenho, com a produ9ao evoluindo 
de 7,1 bilboes de litres, em 1970, para 10,2 bilboes de litros, em 1979, resultado num crescimento 
de 43,7%. Em termos de taxa media anual houve um crescimento da ordem de 4,8%, portanto, 
muito superior a taxa anual de crescimento da popula9ao, que foi de 2,8%.

A importa9ao de leite mostrou-se bastante irregular nessa decada, exibindo uma taxa media 
anual negativa de crescimento, de 4,6%.

O consume total de leite fluido (produ9ao total interna e importa9ao em equivalentes de leite 
fluido), teve um crescimento medio anual da ordem de 4,7%, enquanto o consume per capita de 
leite fluido, de 1,8% ao ano.

O numero de vacas ordenhadas evoluiu de 9,3 milhoes de cabe9as, em 1970, para 14,9 
milhoes de cabe9as, em 1979. Nesse periodo, o numero de vacas ordenhadas evoluiu de acordo com 
taxa geometrica media anual de 6,3%, e a produtividade, expressa em litros de leite/vaca 
ordenhada/ano, decresceu a uma taxa de 1,4% ao ano. Islo significa que nessa decada o crescimento 
da produ9ao de leite no Brasil decorreu, basicamente, do crescimento numerico do rebanho leiteiro 
(vacas ordenhadas), portanto, da incorpora9ao de novas areas de terra ao processo produtivo, ja que 
a produtividade decresceu. Nesse periodo, as areas de pastagens evoluiram de 154,1 milhoes de 
hectares para 170,1 milhoes, correspondendo a uma taxa media anual de crescimento de 1,1%.

Analisando o comportamento dos pre90S, observa-se que o pre90 real recebido pelos 
produtores, mostrou uma taxa anual de crescimento de 5,03%, portanto, superior as taxas de 
crescimento dos dois principais itens de custo, ra9ao e mao-de-obra, que foram de 2,50% e 0,27% 
ao ano, rcspectivamente.

3.2. Decada de 80

Embora os tecnicos e estudiosos da pecuaria leiteira considerem os anos 80 como uma decada 
perdida, e importante relembrar e analisar os principais fatos e acontecimentos observados nessa 
periodo.

Pelo menos tres grandes acontecimentos podem ser registrados no final da decada de 80. O 
primeiro diz respeito a iniciativa de uns poucos produtores de leite com espirito capitalista e 
empreendedor. Insatisfeitos com os pre90S praticados pelas grandes compradoras, visualizaram um 
interessante nicho de mercado para um produto diferenciado, principalmente, nos grandes centros 
urbanos do Pais, quando passaram a implantar miniusinas para processamento e comercializa9ao do 
leite tipo A. O segundo refere-se ao desenvolvimento de planilhas para estimar custo de produ9ao 
de leite, pela Embrapa Gado de Leite, cujo objetivo era fornecer valores referenciais nas 
negocia9oes para reajustamento de preqos. O terceiro diz respeito a tentativa de se manter a politica 
de alimento barato, por meio do controle de pre90s praticados, ao mesmo tempo em que se 
procurava manter a rentabilidade na atividade, preservando a participa9ao de produtores comerciais. 
No calculo do indice de custo de vida era utilizado como referencia o leite tipo C, que tinha o pre9o 
controlado. Para os demais tipos de leite, o controle de pre90S era menos rigido. O quarto refere-se



a cria9ao do programa do tiquete do leite pelo Governo Federal. Com a implantaqao desse 
programa, o Governo tornou-se urn grande comprador de leite pasteurizado.

Quanto ao desempenho da pecuaria leiteira nacional, na decada de 80, observa-se que foi bem 
inferior ao bom desempenho alcan9ado na decada anterior, com a produ9ao evoluindo de 11,2 
bilboes de litros, em 1980, para 14,1 bilboes de litres, em 1989, representando urn crescimento de 
apenas 25,9%. A taxa media anual de crescimento foi de 2,6%, portanto, bem proximo da taxa de 
crescimento da popula9ao, que foi de 2,0%, ao ano.

A importa9ao de leite teve tambem urn comportamento bastante irregular nessa decada, 
alcanqando o pico maximo em 1986, quando o Pais importou 17% da produ9ao interna, que 
significou 2,1 bilboes em equivalente litros de leite fluido, para cobrir o deficit de consume 
decorrente do aumento da renda real ocasionado pela implanta9ao do Plano Cruzado. Nos anos 80, 
a taxa geometrica media de crescimento da importa9ao foi de 14,4% ao ano.

O consume total aparente de leite fluido, que e dado pela produ9ao interna mais as 
importaqao em equivalentes de leite fluido, cresceu em media 3,2%, enquanto o consume per capita 
de leite fluido cresceu 1,3% ao ano.

Analisando o rebanho de vacas ordenhadas, observou-se que estas passaram de 16,5 milhoes 
de cabegas, em 1980, para 18,6 milhoes, em 1989. Nessa decada, o numero de vacas ordenhadas 

taxa media anual de 1,4%, ao passo que a produtividade em litros de leite/vaca 
ordenhada/ano cresceu a uma taxa de 1,2% ao ano. Estes indicadores mostram que o crescimento da 
produgao de leite no Brasil, nos anos 80, decorreu tanto do crescimento numerico de vacas 
ordenhadas, quanto do aumento de produtividade. Nesse periodo, as areas de pastagens cresceram 
de 171,4 milhoes de hectares para 182,9 milhoes, correspondendo a uma taxa media anual de 
crescimento em torno de 0,7%.

Por fim, analisando o comportamento dos preqos, observa-se que tanto o preqo real do leite 
recebido pelos produtores, quanto o pago pelos consumidores tiveram taxas medias negativas de 

foram de 5,51% e 3,94%, ao ano. Tambem tiveram taxas negativas de

cresceu a uma

crescimento, que
crescimento o preqo real da raqao e valor do salario minimo, que foram, respectivamente, de 2,87%
e 6,12% ao ano.

3.3. Decada de 90

A economia mundial, a partir de meados da decada de 80, vem experimentando profundas 
transforma9oes, que podem ser sintetizadas em tres grande itens, quais sejam, a forma9ao e 
consolidaqao de blocos economicos; a globaliza9ao do comercio internacional e a reduqao gradual 
de subsidies, aliquotas de importa9ao e barreiras nao-tarifarias. Tais mudan9as induziram muitos 
paises a adotarem politicas que promovessem o aumento da eficiencia economica, com a fmalidade 
de obterem vantagens competitivas no mercado internacional.

No ambito da economia nacional, a partir dos anos 90, foram tomadas varias medidas que 
resultaram na abertura ao comercio exterior; implanta9ao de programas de qualidade e 
competitividade; implantaqao de programa de privatizaqao; desregulamentaqao da economia; 
implanta9ao do Plano Real; e integra9ao regional.

No contexto do setor lacteo nacional, estes movimentos encontraram ressonancia tanto nas 
politicas adotadas pelo Governo quanto nas estrategias implementadas pelo segmento privado 
nacional e internacional.

Do lado do Governo, as medidas de maior relevancia foram: desativaqao do programa de 
distribute de leite, que previa distribuir, em 1991, 6 bilhoes de litros; liberaqao dos preqos do 
leite, administrados desde 1945, em niveis de produtor e consumidor; liberaqao das importaqoes de 
produtos lacteos com aliquotas diferenciadas e livre concorrencia entre os produtos lacteos do 
Mercosul; proibto da reidrata9ao e fabrica9ao do leite longa vida a partir do leite em po; 
implanta9ao do Plano Nacional de Qualidade do Leite.



Do lado da iniciativa privada, as estrategias implementadas de maior relevancia podem ser
resumidas:
• movimenta9ao visando a efetiva participate de produtores e industrias lacteas na formulato 

de politicas publicas voltadas para o setor, como, por exemplo, o movimento S.O.S. Leite;
• a9oes concretas para melhoria da qualidade do leite com refrigera9ao em nivel de unidades de 

produ9ao e coleta a grand em tanques isotermicos;
• pagamento diferenciado por volume e qualidade;
• modemiza9ao da embalagens;
• concentra9ao industrial a partir de aquisi9oes e fusoes;
• acirramento da concorrencia tanto do lado da compra da materia-prima quanto da venda de 

produtos no mercado;
• segmenta9ao do mercado consumidor;
• aumento das importa9oes de lacteos com predominancia daqueles originarios do Mercosul;
• mudan9as nos canais de comercializa9ao de leite e derivados;
• aumento de consumo e mudan9as nos habitos dos consumidores por qualidade e comodidade, 

induzidas pela eleva9ao da renda real decorrente da estabiliza9ao da economia, possibilidade de 
compara9oes com produtos importados e pela alternativa do leite UHT; e

• deslocamento da produ9ao para regioes nao-tradicionais.

Na area do comercio exterior, importantes regras foram estabelecidas, como a fixa9ao do 
direito compensatorio nas importa9oes de leite subsidiado da Uniao Europeia, valora9ao aduaneira, 
anuencia previa, redu9ao do prazo de pagamento dos lacteos importados, peti9ao contra os 
subsidies agricolas e aumento da aliquota de importa9ao de leite em po e queijo de 16% para 34%, 
nos casos dos paises do Mercosul.

Diante desse quadro, o segmento de produ9ao primaria passa tambem por mementos de 
profunda transi9ao. Provavelmente, a mais crucial seja a da organiza9ao dos produtores, dado o seu 
elevado numero e, em sua maioria, pequenos, com idade media avan9ada e com baixo nivel de 
escolaridade. Outra questao crucial diz respeito a necessidade de modernizar e profissionalizar a 
administra9ao do empreendimento, principalmente nos dias de hoje, em que os negocios 
agropecuarios revestem-se da mesma complexidade e dinamica dos demais setores da economia.

Analisando os dados apresentados, pode-se observar que a pecuaria leiteira nacional exibiu 
um bom desempenho na decada de 90, quando a produ9ao evoluiu 14,5 bilboes de litres, em 1990, 
para 19,1 bilboes de litros, em 1999, representando um crescimento da ordem de 31,7% em dez 
anos, resultando numa taxa media anual de crescimento de 3,3%. A taxa media anual de 
crescimento da popula9ao, nesse periodo, foi de 1,3%, portanto, bem menor que a taxa media de 
crescimento da produ9ao de leite.

Tambem, nesta decada, a importa9ao nacional de leite foi bastante expressiva e irregular, 
cuja taxa de crescimento medio foi de 20,9% ao ano. Em 1995, o Pais se viu obrigado a recorrer a 
maci9as importa9oes de leite em po, para cobrir os deficits gerados pela eleva9ao da renda real per 
capita decorrente do Plano Real, que em equivalentes de leite fluido representaram recorde das tres 
ultimas decadas, da ordem de 3,2 bilboes de litros, ou seja, cerca de 19,4% da produ9ao nacional,
naquele ano.

0 consumo total aparente de leite, em equivalente litros, teve um crescimento medio anual 
da ordem de 4,11%. Nesse caso, o consumo total aparente e representado pela soma da produ9ao 
total e importa9ao em equivalentes de leite fluido. O consumo per capita de leite teve um 
crescimento expressive nos anos 90, alcan9ando a cifra de 130,8 litros/habitante/ano em 1999, 
quando os organismos internacionais de saude recomendam 146,0 litros/habitante/ano. Esse 
crescimento representou uma taxa media de 3,2% ao ano. Analisando o consumo brasileiro de leite 
fluido, durante a decada de 90, observa-se que houve uma expressiva redu9ao no consumo do leite 
tipo C, da ordem de 54,7% e um aumento de 19,0% no consumo do leite longa vida. Quanto ao



consume dos leites tipos A e B, houve urn pequeno acrescimo de 1,8% e 1,3%, neste periodo, 
respectivamcnte.

Quanto ao numcro de vacas ordenhadas, verificou-se uma redu^o do plantel de 19,1 
milhoes de cabe9as para 17,4 milhoes, no periodo 1990-1999. Portanto, nesse periodo, o numero de 
vacas ordenhadas decresceu a uma taxa geometrica media da ordem de 2,0% ao ano, e a 
produtividade, medida em litros de leite/vaca ordenhada/ano, cresceu a uma taxa de 5,4% ao ano. 
Isto significa que o crescimento da produqao de leite no Brasil, na decada de 90, decorreu, 
basicamente, de ganhos reais de produtividade. Apesar desse ganho, a produtividade alcan9ada pela 
pecuaria leiteira nacional continua baixa, principalmente quando comparada a de outros paises 
produtores de kite, como e o caso dos Estados Unidos, com 7.953 kg/vaca/ano, Canada 6.726 kg, 
Uniao Europeia 5.692 kg, Australia 4.899 kg, Argentina 3.824 kg e Nova Zelandia 3.489 kg, em 
1999, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Embora na Regiao Sudeste concentre o maior volume de produ9ao de kite do Pais, (Tabela 
3), o mesmo nao se verifica em termos de produtividade, quando e superada pela regiao Sul. Por 
ordem de grandeza, as produtividades akanqadas nas regioes brasikiras, em 1999, foram as 
seguintes: Sul, 1.658,8 litros/vaca/ano; Sudeste, 1.238,9 litros; Centro-Oeste, 1050,0 litros; 
Nordeste, 620,9 litros; e Norte, 579,0 litros. Em termos de taxa media anual de crescimento foram 
de 5,0%, 4,9%, 10,2%, 2,3% e 5,7%, respectivamcnte.

Quanto as areas de pastagens, os dados indicam que houve uma reduqao no periodo de 
1990-1999, cuja taxa geometrica foi negativa de 0,02%, ao ano.

A semelhan9a da decada 80, o exame da Tabela 2 indica que o pre90 real unitario recebido 
pelos produtores, no periodo de 1990-1999, decresceu de acordo com a taxa anual de 7,5%, do 

modo que o preqo real pago pelos consumidores, que tambem experimentou urn decrescimo 
da ordem de 4,3% ao ano. Tambem, nesse periodo, exibiram taxas geometricas negativas os salaries 
e preqos reais de raqoes, que foram de 6,2% e 0,15% ao ano, respectivamcnte. Com exeeqao de 
salaries, que teve decrescimo menor que o observado na decada de 70, os demais indicadores 
tiveram decrescimos maiorcs quando comparados com a periodo anterior.

mesmo

4. Consideravoes Finais

Os numeros mais importantes da economia leiteira indicam que o Brasil passou por um 
processo de evoluqao real na produqao de kite nos ultimos trinta anos, mesmo que tenha passado 
por crises sucessivas, tanto do lado da produqao quanto do abastecimento.

A produqao total de kite evoluiu de 7, 1 bilhoes, em 1970, para 19,1 bilhoes de litros, em 
1999, representando um significativo crescimento da ordem de 169,0% em trinta anos. Nesse 
mesmo
crescimento da populaqao de 1,9%. As taxas de crescimento para as decadas de 70, 80 e 90 foram 
de 4,8%, 2,6% e 3,3%, respectivamcnte.

As importa9oes de kite, no Brasil, alem de bastante irregulares, constituiram-se num 
importante mecanismo utilizado pelo Governo e industrias para suprir os deficits de consumo. No 
periodo 1970-1999, a importaqao apresentou um crescimento medio da ordem de 10,1% ao ano, ao 
passo que a maior taxa observada foi na decada de 90, de 20,9% ao ano.

O consumo total aparente de kite fluido, dado pela soma da produqao total e importa9ao, em 
equivalentes de kite fluido, no periodo de 1970-1999, teve um crescimento medio anual da ordem 
de 4,1%. O consumo per capita aparente de kite fluido, por sua vez, teve crescimento da ordem de 
2,2% ao ano, nesse mesmo periodo. Nao obstante tal crescimento, em termos absolutes, o consumo 
per capita aparente tern se situado abaixo do recomendado por organismos intemacionais de saude, 
que preconizam 146 litros/habitante/ano. As taxas medias de crescimento do consumo total e per 
capita aparentes, para as decadas de 70,80 e 90 foram, respectivamcnte, de 4,8% e 1,8%; 2,6% e 
1,3%; e 3,3% e 3,2%.

periodo, a taxa media anual de crescimento foi de 3,8%, portanto superior a taxa anual de



O numero de vacas ordenhadas evoluiu de 9,3 milhoes de cabe^as, em 1970, para 17,4 
milhoes de cabefas, em 1999, representando um crescimento de 87,1%. Nesse periodo, essa 
evolu9ao correspondeu a uma taxa geometrica media de crescimento da ordem de 2,4% ao ano. A 
produtividade, medida em litros de leite/vaca ordenhada/ano, cresceu a uma taxa media de 1,4% ao 
ano, indicando que o crescimento da produqao de leite no Brasil, nas tres ultimas decadas, 
decorreu, tanto do crescimento numerico de vacas ordenhadas quanto de ganhos reals de 
produtividade. Cabe registrar que a taxa media de crescimento anual da produtividade foi negativa 
(1,4%), na decada de 70, enquanto a taxa de crescimento de vacas ordenhadas foi negativa (2,0%), 
no anos 90.

Quanto as areas de pastagens, no periodo de 1970-1999, evoluiram de 154,1 milhoes de 
hectares para 185,0 milhoes, correspondendo a um incremento de 20,0% no periodo, e uma taxa 
media anual de crescimento de 0,6% para o Pais, como um todo. Vale ressaltar que a taxa media de 
crescimento anual foi negativa (0,02%), na decada de 90.

Analisando o pre90 real unitario recebido pelos produtores de leite e pago pelos 
consumidores, no periodo de 1970-1999, observa-se que ambos experimentaram um decrescimo, 
resultando numa taxa media anual negativa de 3,4% e 2,8%, respectivamente. Do mesmo modo, os 
dois itens de maior peso na formaqao do custo de produqao de leite, quais sejam salaries e pre90s 
reais de raqoes, tambem apresentaram taxa media anual negativa de 2,0% e 3,7%, respectivamente. 
Tais fatos podem ajudar a explicar, em parte, a aparente contradi9ao quando se identifica rela9ao 
inversa entre pre90 real do leite recebido pelos produtores e produqao de leite, contrariando a teoria 
que especifica, a priori, relaqao direta entre essas duas variaveis. Ressalta-se que o maior 
decrescimo observado foi na decada de 90, exceto para salario que suportou um decrescimo maior
na decada de 80, em valores reais.

Perspectivas da Produ9ao dc Leite no Brasil

Quanto as perspectivas da produqao de leite no Brasil, nas proximas decadas, acredita-se na 
consolidaqao do processo de trans^ao vivido intensamente pela cadeia produtiva durante a decada 
de 90. Esta cren9a esta pautada nas conquistas e experiencias recentes do novo modelo economico 
de livre concorrencia. Alguns pontos julgados como relevantes para organiza9ao e consolidaqao da 
cadeia produtiva do leite podem ser sintetizados conforme se segue: a) Ediqao da portaria fixando 
direitos antidumping nas importa9oes de leite em po originarios da Argentina, Uruguai, Nova 
Zelandia e Uniao Europeia, com reflexes imediatos na reduqao das importa9oes e eleva9ao de 
preqos em nivel de produtor; b) ediqao de novas portarias fixando direitos antidumping para outros 
tipos de derivados lacteos; c) exigencia cada vez maior dos consumidores brasileiros por um novo 
padrao de consumo d) organizaqao da cadeia produtiva de leite para atender ao novo padrao de 
consume; e) padroniza9ao dos sistemas de produqao de leite com vistas a obtenqao de materias- 
primas com qualidade e padronizados; f) estabeiecimento de politicas de longo prazo para o setor 
leiteiro; g) exclusao de produtores que nao tiverem capacidade empresarial para gerir sen 
empreendimento; h) fortalecimento do espirito associativista entre os produtores de leite; e h) 
predominancia de unidades empresariais familiares na produ9ao de leite, entre outros.
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