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AGRICULTURA AMERICANA E SUSTENTABILIDADE 

1. Introdu^ao a Agricultura Sustentavel 

Define-se como agricultura sustentavel a produce de alimentos e 

fibras por um sistema que aumenta a capacidade produtiva inerente dos 

recursos naturais e biologicos em sintonia com a demanda, enquanto pro- 

porciona lucres adequados aos agricultores, fornece alimentos saudaveis aos 

consumidores e minimiza os impactos adversos sobre o meio ambiente e a 

saude dos trabalhadores agncolas e animais. Os sistemas de agricultura 

sustentavel constituem um objetivo que todos os agricultores devem empe- 

nhar-se por realizar, e os experimentos com sistemas agncolas alternativos 

sao um meio comprovadamente eficaz de se atingir esse fim. 

O local e o metodo da cria9ao de gado terao, em todo o pais, um 

impacto fundamental sobre o ritmo do progresso feito em diregao aos siste- 

mas agncolas sustentaveis. Os sistemas da pecuaria afetam diretamente, ou 

talvez ate mesmo determinam, o modo como usamos cerca de 70% do solo 

na area continental dos Estados Unidos - uma extensao maior do que a 

afetada por qualquer outra atividade humana isolada. 

As unidades agncolas mistas de policultura e cria9ao continuam sendo 

a espinha dorsal do que ainda resta do sistema family farm no pais. Esse tipo 

de propriedade agncola assume importancia crucial porque requer e remu- 

nera devidamente a dedica9ao integral, ou quase integral, da familia de 

agricultores, que precisa dedicar-se a uma gama muito variada de tarefas no 

cultivo agncola e na cria9ao de gado durante o ano todo. Na ausencia da 

pecuaria, a propriedade agncola precisa ser muito vasta ou incomum, ou as 

duas coisas, para proporcionar emprego em tempo integral o ano inteiro. 

Em fun9ao de nossos esfor9os para obter uma agricultura verdadeira- 

mente sustentavel, os empreendimentos agncolas americanos passarao por 

uma mudan9a radical nos proximos cinqiienta anos. As mudan9as na pecua- 

ria, especialmente na de corte, provavelmente ocorrerao longe das areas 

litoraneas e dos vales, onde hoje predominam (e possivelmente continuarao 

a predominar no futuro) os cultivos especializados de alto valor. Por exem- 

plo, e eerto que as atividades de recria e engorda passarao a ter menor 

concentra9ao geografica e a ser menos dependentes de ra96es altamente 

concentradas. Tais altera96es acontecerao pelo mesmo motivo que animais 
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cada vez mais novos passaram a ser levados para os campos de engorda nas 

decadas de 1960 e 1970 - a oportunidade de ampliar as margens de lucro. 

Desenvolve-se um Gonsenso Quanto as Defini96es 

Muita gente - e, lamentavelmente, inclusive muitos agricultores - tern 

dificuldade para decifrar o que esta por tras da confusao, frustrate e dema- 

gogia que cercam os termos agricultura "alternativa", "organica", "low input e 

"sustentavel" Um conjunto representativo de profissionais da area e tecni- 

cos altamente especializados comega agora a investigar sistematicamente e a 

debater sobre o modo como os Estados Unidos - e, na verdade, o mundo - 

podem acelerar o progresso em diregao a agricultura sustentavel. Esse novo 

dialogo inclui um consenso emergente quanto as definigoes dos termos 

comumente usados. 

A agricultura convencional e definida como as praticas, metodos e 

sistemas agrfcolas predominantes em uma dada regiao. Essa modalidade 

varia ao longo do tempo e conforme os fatores do solo, clima e outros fatores 

ambientais. Muitas praticas e metodos convencionais sao plenamente sus- 

tentaveis quando observadas ou aplicadas adequadamente, e continuarao a 

desempenhar um papel essencial nos sistemas agncolas do futuro, inclusive 

nos sistemas de agricultura organica. 

A agricultura alternativa tern como caractenstica o metodo ou es- 

trategia adotada pelo agricultor na tomada de decisoes. Quando e tomada 

uma decisao na propriedade agncola, os fatores considerados pelos indivi- 

duos preocupados com a sustentabilidade tendem a incluir um elevado 

comprometimento com o manejo dos recursos naturais e a prote^o ambien- 

tal. A agricultura alternativa atribui maior peso aos objetivos e conceitos 

incorporados ao processo de decisoes da propriedade do que a um resultado 

especifico. O objetivo e aprimorar e sustentar as rela96es biologicas que 

ocorrem naturalmente na propriedade. Em muitos casos, esse empenho 

resulta na redu9ao do uso de produtos qmmicos por unidade de produ9ao. 

Contudo, sem essa enfase no desempenho biologico de um sistema agncola, 

a redu9ao no uso de produtos qmmicos nao constitui um objetivo particular- 

mente util, ou mesmo viavel. Na busca da sustentabilidade, os objetivos 

proveitosos - e, na verdade, essenciais - sao a minimiza9ao dos problemas de 

pragas e doen9as por meio de um bom manejo, o aumento da eficiencia no 
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uso de produtos quimicos e um maior cuidado para evitar conseqiiencias 

ambientais adversas. 

A agricultura sustentavel, como definida no inicio desta se9ao, con- 

siste na produce de alimentos e fibras mediante um sistema que eleva, em 

consonancia com a demanda, a capacidade produtiva inerente dos recursos 

naturais e biologicos, proporcionando ao mesmo tempo lucros adequados 

aos agricultores e alimentos saudaveis aos consumidores e minimizando 

impactos adversos sobre o meio ambiente e sobre a saude e bem-estar dos 

animais de cria9ao. 

A sustentabilidade tern sentido apenas da perspectiva de um sistema 

fundamentado na cuidadosa avalia9ao dos fenomenos ecologicos e biologi- 

cos. O desempenho biologico de um sistema agricola pode desorganizar-se 

por inumeras razoes. Por exemplo, elevadas concentra96es de animais po- 

dem aumentar a probabilidade de epidemias, transformando o estrume, que 

constitui um recurso valioso, em um dispendioso problema de manejo do 

esterco. 

O plantio continuo em determinada propriedade pode acarretar o 

crescimento dos agentes patogenicos do solo que atacam as raizes das plan- 

tas e reduzem a produ9ao. Um fumigeno tradicionalmente empregado para 

controlar os agentes patogenicos pode tornar-se ineficaz pela degrada9ao por 

microorganismos, possibilitando o aparecimento de um agente patogenico 

resistente ao praguicida. Um orgao regulamentador pode proibir o uso do 

fumigeno em aten9ao a salubridade alimentar, qualidade da agua ou preser- 

va9ao da vida selvagem. Qualquer uma das possibilidades acima pode des- 

truir a eficacia das praticas de controle de pragas, resultando em prejuizos 

financeiros que poem em risco a sustentabilidade. 

A Sustentabilidade como Objetivo de Politica Agricola 

E relativamente facil chegar a um consenso quanto a sustentabilidade 

como um objetivo de longo prazo para a agricultura. Gontudo, no ambito da 

propriedade agricola, os agricultores tern de reagir a um sem-numero de 

fatores prementes, muitos dos quais atuam no curto prazo. Nestes fatores, 

dentre muitos outros, incluem-se os mercados, pre90S dos insumos, condi- 

96es climaticas, regras dos programas governamentais, tecnologia disponi- 
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vel, custo da mao-de-obra, acesso a profissionais especializados e normas 

comunitarias. O desafio para a ciencia e para o sistema americano de /and- 

grant universities esta em que, dado o conhecimento e a tecnologia existen- 

tes, as praticas que muitos agricultores julgam ter de adotar para garantir a 

viabilidade financeira no curto prazo nao sao compativeis com a sustentabi- 

lidade agricola no longo prazo, seja qual for a definite que para ela se 

adote. 

Quando um agricultor e levado a falencia pela queda dos pregos de 

seus produtos, o funcionamento da propriedade torna-se financeiramente 

insustentavel. Mas quando os prejufzos com a colheita crescem devido a 

excessiva erosao ou salinidade do solo, ou ainda em razao de um colapso nos 

metodos de controle de insetos, o sistema agncola e tao financeiramente 

insustentavel quanto no caso da falencia, embora por motives diferentes. 

O grande desafio para o Congresso no esfor90 de reformar a politica 

agricola esta em conciliar as oportunidades e pressoes economicas de curto 

prazo no ambito dos estabelecimentos agricolas com os objetivos ambien- 

tais, humanitarios e socio-economicos de longo prazo. Com freqiiencia ha- 

vera trade-offs entre o desempenho economico de curto prazo e os fatores 

biologicos e fisicos que fundamentam a produtividade do solo e a preserva- 

9ao dos recursos no longo prazo. 

A sustentabilidade, como ja afirmamos, e um objetivo a se atingir, e os 

sistemas agricolas alternativos constituem um meio para concretiza-lo. Sao 

necessarias pesquisas para elucidar as intera96es positivas e negativas entre 

as atuais for9as economicas, as politicas das unidades agricolas e as dimensoes 

fisicas e biologicas da sustentabilidade. A ciencia, associada criativamente a 

pesquisa agricola, pode mostrar o caminho para novas praticas agricolas 

alternativas a serem aplicadas no pais. Alem disso, a ciencia precisa desco- 

brir, por meio de experimentos cuidadosamente elaborados, o melhor meio 

de caminhar em dire9ao a sistemas agricolas sustentaveis nas numerosas 

regioes agricolas distintas existentes nos Estados Unidos e no mundo. 
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A Importancia da Rota^o de Gulturas com Base em Forrageiras 

para a Sustentabilidade Agricola 

A rota^o de culturas, associada a uma combina9ao cuidadosamente 

selecionada de praticas agronomicas, com freqiiencia constitui a unica solu- 

9ao economicamente viavel e sustentavel para: 

problemas de agentes patogenicos nas raizes, no caso da produ9ao contf- 

nua de cereais; 

- problemas de compacta9ao em determinados tipos de solo. 

✓ 
E notavel que esses problemas, assim como outros, muitas vezes 

podem ser resolvidos simultaneamente com o uso da estrategia comum de 

rota9ao de culturas. Diversas rota96es de cultura, em especial as que in- 

cluem um ano ou mais de uma lavoura com base em forrageiras, com fre- 

qiiencia terao um papel importante na realiza9ao de objetivos de 

sustentabilidade como: 

- manter o uso lucrativo e um alto nivel de produtividade em terras muito 

sujeitas a erosao; 

- usar com mais eficiencia a agua disponivel; 

- proteger a qualidade da agua, aumentando a eficiencia no uso de nu- 

trientes para as plantas e reduzindo a necessidade de pesticidas; 

- diversificar as opera9oes agncolas para reduzir riscos, distribuir as deman- 

das por maquinas e mao-de-obra e diminuir problemas com pragas. 

Preven9ao da erosao. Terras muito sujeitas a erosao devem ser protegidas 

contra o desgaste excessive, porem precisam ser trabalhadas em dire9ao a 

sistemas progressivamente mais produtivos. Os sistemas de cultura em cur- 

vas de nivel usando leguminosas de raizes profundas em combina9ao com 

cereais e graos em geral poderao revelar-se aceitaveis do ponto de vista do 

meio ambiente e, ao mesmo tempo, economicamente sustentaveis nas ter- 

ras de cultivo sujeitas aos objetivos do piano de controle da erosao. 

Qualidade e disponibilidade da agua. Em solos produtivos pianos, os 

problemas inter-relacionados da qualidade da agua e compacta9ao do solo 
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determinarao a mudanga. Os problemas com insetos no solo tem-se eviden- 

ciado mais em alguns sistemas de cultivo contmuo. Novos sistemas de 

plantio e rota96es serao desenvolvidos, visando a um melhor aproveitamen- 

to, ao longo de todo o ano, da umidade, luz solar e nutrientes do solo. 

Em regioes onde e tipico o cultivo contmuo de graos, os agentes patogeni- 

cos das raizes podem reduzir substancialmente a produce, em especial nos 

sistemas agncolas conservacionistas. Essas perdas elevam os custos unitarios 

de produce e intensificam a perda de nitrogenio nos lengois freaticos e 

subterraneos. A rota9ao de culturas constitui o unico metodo economica- 

mente viavel de saneamento do solo. 

Vantagens da diversificagao. Pesquisas conduzidas pelo Dr. James Cook, 

de Pullman, Washington, que trabalha para o Servi9o de Pesquisas Agncolas 

do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, demonstraram que os 

beneficios da rota9ao de culturas para o saneamento do solo em geral au- 

mentam com rota96es mais prolongadas, que se estendem por ate tres anos 

entre o plantio de uma mesma cultura. Pesquisadores do Meio-Oeste tam- 

bem estao come9ando a documentar, com novas tecnicas de pesquisas mo- 

leculares, os beneficios maiores de rota96es mais prolongadas que incluem 

pelo menos um ou dois anos de cultivo de forrageiras com raizes profundas. 

A rota9ao com base em forrageiras tern claramente um atrativo ecolo- 

gico. Infelizmente, a realidade economica mostra que existe hoje em dia 

pouca ou nenhuma procura de mercado por forrageiras nas areas onde a 

cria9ao de gado e pequena ou inexistente, embora possa ser altamente 

desejavel aumentar, nessas areas, a extensao das terras destinadas as forra- 

geiras como parte de um sistema de rota9ao de culturas. Por esse motivo, as 

mudan9as na localiza9ao e nos metodos de cria9ao de gado nos proximos 30 

anos poderao ter um papel crucial na defini9ao da natureza e dire9ao da 

mudan9a dos sistemas agncolas sustentaveis e, no processo, favorecer um 

maior esverdeamento da paisagem norte-americana. 

11. A Industria da Came Bovina nos Estados Unidos de Hoje 

A pecuaria de corte e o maior segmento isolado da agricultura norte- 

americana. Dispersa-se geograficamente pelos 50 estados do pais, e consti- 

tui a espinha dorsal da agricultura em algumas das mais importantes regioes 
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agricolas dos Estados Unidos. E uma atividade diversificada, dinamica e 

muito difundida; pode-se dividi-la em tres grandes segmentos, que abran- 

gem as opcodes de: 

Cria 

Recria 

Engorda 

Podemos fazer estimativas aproximadas da porcentagem de quilos de 

came ganhos nas fases de cria, recria e engorda da pecuaria de corte. Da 

produce anual de bezerros no pais, cerca de 41 milhoes de cabe9as (32 

milhoes como gado de corte e 9 milhoes como gado leiteiro), mais de 35 

milhoes sao abatidos por ano, cada animal pesando em media 500 quilos. 

As fazendas de cria. Dos 33,7 milhoes de bovinos de corte nascidos por 

ano, quase 60% sao criados em fazendas especializadas nas opera96es de 

cria, em onze estados do pais (ver Tabela 1). Esse segment© da pecuaria de 

corte e, na verdade, o que apresenta a menor concentra9ao entre os proprie- 

tarios e a melhor distribui9ao geografica. 

TABELA 1 

TAMANHO DO REBANHO BOVINO DE CORTE NOS 11 

PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES E TOTAL NOS 

E.U.A, 1989 

Estado N0 de Cabe9as % do Total 

Texas 5.445.000 16,2 

Missouri 2.004.000 6,0 

Oklahoma 1.893.000 5,6 

Nebraska 1.697.000 5,0 

Dakota do Sul 1.506.000 4,5 

Kansas 1.450.000 4,3 

Montana 1.324.000 3,9 

Iowa 1.265.000 3,8 

Florida 1.148.000 3,4 

Kentucky 1.060.000 3,4 

Tennessee 1.038.000 3,1 

Total 11 Estados 19.830.000 58,8 

Total E.U.A 33.700.000 100,0 

Fonte: dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Beef in a Competitive World, 
National Cattlemen's Association Task Force Report, 1989. 
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Recria. Depois das operates de cria, o segmento seguinte da pecuaria de 

corte e geralmente designado como a fase da recria. A maior parte dos 

bezerros e separada da mae quando esta com cinco a nove meses de vida, 

pesando em media de 215 a 238 quilos. Em geral, sao vendidos e transporta- 

dos por centenas, e as vezes por mais de mil quilometros, ate chegarem a 

regioes onde ha pronta disponibilidade de forragens de boa qualidade a 

pregos baixos. O trigo de inverno e outros graos podem ser encontrados nos 

estados do sul e das Hig/i Plains de novembro a mar9o; no sudeste ha 

pastagens melhoradas e pastos cultivados no outono e inverno, na primavera 

os pastos estao no Meio-Oeste e no nordeste e assim por diante. 

Engorda. A engorda constitui a terceira fase da pecuaria de corte. A perma- 

nencia media do gado nos feedlots e de 134 dias, com exce^ao dos bezerros 

que chegam trazidos diretamente das fazendas de cria, cuja estada provavel 

atinge ou supera 250 dias. As reses que pesam 363 quilos ou mais ao chegar 

aos feedlots em geral nao permanecem ali por mais de 100 dias. Desde 1985 

ate o presente, ao entrar nos feedlots os animais vem apresentando um peso 

medio entre 309 e 318 quilos. Ao longo dos ultimos vinte anos verificou-se 

um aumento constante nesse peso medio, que em 1972 estava bem abaixo 

de 272 quilos. 

O Gusto Unitario na Engorda 

A economia da engorda do gado orienta-se pela fisiologia e genetica 

dos animais. Por exemplo, um animal em um feedlot despende cerca de 80% 

da energia que consome diariamente apenas para manter seu peso corporal. 

Quanto maior o animal, mais alimento ele ingere. 

Muitas reses atingem um grau aceitavel de "acabamento" para a cate- 

goria Choice grade aproximadamente aos 15 meses de vida (a faixa tipica vai 

de 13 a 17 meses), pesando cerca de 545 quilos. Em media, com as praticas 

atuais da pecuaria de corte, o ganho mais economicamente vantajoso e 

obtido quando o animal e alimentado com forragens de alta qualidade por 

aproximadamente seis meses - o intervalo entre o desmame, quando o 

animal tern cerca de 205 dias de vida e pesa de 215 a 238 quilos, e a entrada 

no feedlot, aos 385 dias de vida com 340 a 408 quilos. 
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Do nascimento ate o abate, em cada segmento da pecuaria de corte 

(cria, recria e engorda) o gado torna-se progressivamente menos dependente da 

alimenta9ao com forragens. A grande maioria das opera^oes de cria baseia-se 

quase por completo na alimenta9ao por forrageiras, e isso compoe boa parte 

do custo de manuten9ao do rebanho reprodutivo. A alimenta9ao das vacas 

provem dos pastos e pradarias e dos residues das colheitas na primavera, 

verao e outono; nos meses de inverno, sao alimentadas com feno ou silagem. 

Em muitas regioes do sul, e possivel o pastoreio durante todo o ano. Alem 

disso, a maior parte das forragens consumidas no segmento de cria da pecua- 

ria de corte e extraida pelo proprio animal, de terras em geral nao apropria- 

das ao cultivo mais intensivo devido a erosao, topografia, rochas, pobreza do 

solo, limita96es climaticas ou outros fatores. 

Sendo bem administrada, a fase de cria da pecuaria de corte e clara- 

mente sustentavel e usa com eficiencia recursos que, de outro modo, nao 

contribuiriam de maneira signifk^tiva para a produ9ao de alimentos e fibras. 

Se as opera96es de cria nao pudessem usar os recursos atuais das terras 

marginais, a pressao sobre o restante da base das terras agncolas cresceria 

marcadamente. 

A fase de recria usa, em boa medida, a alimenta9ao com forrageiras ou 

residues de colheitas. Em algumas areas onde os animais se alimentam do 

trigo de inverno e outros graos do final do outono ate o inicio da primavera 

(tipicamente de novembro a mar9o), os agricultores com freqiiencia permitem 

que o gado extraia completamente a forragem dispomvel, deslocando o 

rebanho para os feedlots apenas quando se esgota o alimento. 

Os novilhos geralmente sao alimentados com forragens por cerca de 

quatro meses, ate estarem com nove a treze meses de vida. A maioria dos 

novilhos apresenta um peso entre 340 e 408 quilos antes de set levada para 

os feedlots para o "acabamento" Fomecendo-lhes adequadamente forragens 

vi90sas, os novilhos ganharao de 700 a 900 gramas por dia. Forragens de ma 

qualidade e manejo deficiente podem reduzir os ganhos diarios para 227 a 

450 gramas, pelo menos duplicando o custo por quilo de peso ganho. 

Supondo que os bezerros pesem em media 227 quilos por ocasiao do 

desmame, nas fases de recria e engorda da pecuaria de corte verifica-se um 

ganho medio de 272 quilos. A Tabela 2 mostra uma estimativa da varia9ao 
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de ganhos de peso obddos com alimenta9ao de forragens em quartis pro- 

gressives do rebanho de novilhos ate o momento do abate. 

TABELA 2 

FAIXAS REPRESENTATIVAS DE GANHOS DE PESO COM 

ALIMENTAgAO DE EORRAGEIRAS NAS EASES DE 

REGRIA E ENGORDA, POR QUARTIS1 

 i ii m iv 

Quilos ganhos na fase de recria 

Faixa 0-45,4 45,4-113,5 113,5-158,9 158,9-227 

Media 22,7 90,8 147,6 215,6 

Quilos ganhos na fase da engorda 

Faixa 250-295,1 182,0-250 113,5-182,0 0-113,5 

Media 272,4 227 154,3 68,1 

Peso medio no abate 499,4 499,4 499,4 499,4 

Nota: 1 No quartil I ha pouca dependencia quanto & fase de recria; no quartil IV, muita 
dependencia. Cada quartil representa um quarto dos 35 milhoes de animais abatidos por 
ano, ou seja, cerca de 8,8 milhoes de cabeijas. 

Gompatibilidade com as restrigdes ao cultivo (areas set-aside). Nas re- 

gioes produtoras de trigo de inverno, as atuais regras do programa governa- 

mental sao realmente yantajosas para muitos proprietarios e pecuaristas 

ocupados com a recria. Os agricultores com terras para o plantio de trigo, 

qualificados para beneficiar-se do programa governamental de pre^os de 

garantia, com freqliencia podem usar a pecuaria a fim de aumentar suas 

opgoes e sua renda. Digamos que um agricultor possui 500 acres de terras 

para o plantio de trigo e, em um dado ano, o programa de pre9os de garantia 

exija que 20% dessa area permane9a sem cultivo. O agricultor com a op9ao 

de colocar novilhos no campo de trigo em geral planta 100% ou mais de sua 

"area basica" no outono. Tera, entao, de decidir no inicio do inverno qual 

terra sera destinada ao pastoreio. 

As atuais regras do programa governamental permitem que as areas 

desviadas do plantio {set-aside areas) sejam usadas para pastoreio por um 

penodo de sete meses fora do pico da produ9ao. Dependendo das condi96es 

de umidade e da qualidade da planta9ao, o agricultor pode escolher que area 

deixara sem lavrar, e entao prove-la de gado o bastante para que seja total- 

mente consumida a forragem dispomvel antes de retirar os animais do local. 
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Os acres usados como pasto continuarao a enquadrar-se nos requisites de 

set-aside do programa de garantia de pre^os do governo se, ate o final da 

epoca de cultivo, nao for colhido trigo nessa area. 

Onde ha clima menos frio, epoca de cultivo mais longa e umidade do 

solo abundante, as potenciais vantagens economicas das areas set aside para 

os agricultores sao ainda mais atrativas, em razao da clausula rcgulamentar 

que permite que os acres desviados do cultivo sejam usados como pastagem 

durante sete meses por ano e depois plantados com cereais sob o guarda- 

chuva protetor do programa de garantia de pre9o do trigo. Em areas do 

Oeste arido, onde o cultivo do trigo e feito com irriga9ao, os beneficios 

podem ser particularmente substanciais. 

Entretanto, em muitas regioes secas os agricultores nao podem contar 

com um grau apreciavel de umidade depois do mes de mar9o, e por isso 

encerra-se no infcio do verao o penodo de vigoroso pastoreio e crescimento 

de pequenos graos. No cinturao do trigo das High Plains, o gado e alimenta- 

do com graos talvez durante quatro meses, mas e retirado dos pastos (exceto 

das areas set aside) em tempo para permitir a recupera9ao das plantas e a 

colheita de 35 a 50 bushels de cereal, dependendo em boa medida da pluvio- 

sidade no final do inverno e na primavera. No Oeste, os prados e campos de 

cereais ou os campos contendo residues de hortas ou planta96es sao muitas 

vezes usados no final do inverno e come90 da primavera como fontes baratas 

de forragens para a alimenta9ao de cordeiros nas fases de recria e engorda. 

Economia do feedlot O custo por quilo de peso ganho em feedlots bem 

administrados e altamente competitivo e suscetivel ao custo das ra96es 

disponiveis. O custo por quilo de peso ganho em feedlots tende a situar-se na 

media de 1,10 a 1,32 dolar. A forragem e o componente mais dispendioso 

das ra95es, pois o operador do feedlot tern de arcar com os custos de transpor- 

te e manejo de grandes volumes de forragem. Nos feedlots, o gado em geral e 

alimentado com tres ra96es em seqiiencia: 

Ra9ao inicial, que contem de 20 a 30% de forrageiras; 

Ra9ao intermediaria, contendo de 15 a 20% de forrageiras; 

Ra9ao de "acabamento", contendo cerca de 8 a 12% de forrageiras. 
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O gado necessita, no maximo, de 90 dias de alimenta9ao com ragao 

concentrada e altamente energetica para atingir um grau adequado de "aca- 

bamento" para a categoria Choice. Os feedlots bem administrados obtem em 

media 1,36 kg de ganho diario, ou 122,6 kg de ganho total por res no final 

dos 90 dias. 

Em geral, quanto mais tempo o animal precisa permanecer no feedlot 

para atingir o grau de "acabamento" necessario para a categoria Choice - um 

imperativo economico se o operador do feedlot quiser lucrar com seu investi- 

mento no animal - maior e o custo por quilo de peso ganho. No inicio da fase 

de crescimento, quando os animais ingressam no feedlot, os primeiros 45 

quilos de peso ganho sao em geral obtidos a um custo aproximado de US$ 

0,88 por quilo; os 45 quilos seguintes provavelmente custarao por volta de 

US$ 0,99 e assim por diante. Quando o animal excede 545 quilos, o custo 

por quilo adicional de peso ganho com freqiiencia ultrapassa US$ 1,98, pois 

animais maiores requerem progressivamente mais alimento para manter o 

peso corporal. 

Nos dois ultimos anos, a oferta de gado tern sido reduzida. A concorrencia 

esta induzindo o ingresso de animais com menos tempo de vida nos feedlots, 

e o abate da-se correspondentemente mais cedo, com os animais pesando 

um pouco menos. Os pregos convidativos do boi gordo desincentivam a 

retengao de novilhas para a reprodugao, e tendem a refrear a taxa de cresci- 

mento do rebanho de matrizes. 

III. As Forrageiras como Base da Pecuaria de Corte nos 

E.U.A. do Futuro 

O prego das ra96es, especialmente das forragens, determina a localiza9ao 

e a estrutura da pecuaria de corte. Isso ocorre porque nesse ramo as forra- 

gens constituem a principal fonte global da ra9ao do gado. Assim, a oferta, 

demanda e pre90s das forragens sao variaveis cnticas que governam a locali- 

za9ao e a estrutura dessa atividade, bem como seu desempenho em termos 

da economia e do meio ambiente. 

Desde a decada de 1950, as forragens vinham progressivamente perdendo 

a preferencia dos agricultores, que procuravam cobrir mais acres com menos 

mao-de-obra e obter mais lucros por meio da especializa9ao. Atualmente, 
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por uma combina9ao de realidades economicas e ecologicas, a importancia 

das forragens esta sendo restaurada. Outrora consideradas as "enjeitadas" da 

agricultura, as forragens agora determinam maiores margens de lucro para os 

agricultores e permitem fornecer aos consumidores came mais barata e mais 

nutritiva. 

Por questoes praticas, os sistemas de agricultura sustentavel serao 

aplicados em muitas partes do pals apenas mediante a ado9ao de rota96es de 

culturas que incluam o plantio de forrageiras. O progress© nessa dire9ao 

tende a acelerar-se com politicas governamentais visando a melhoria da 

qualidade da agua e do meio ambiente, com a necessidade de ado9ao de 

sistemas integrados de controle de pragas e com a suscetibilidade a pressoes 

de mercado para aumentar a produ9ao de alimentos por acre em resposta a 

demanda global por generos alimenticios. Assim, podemos contar com mu- 

dan9as significativas na oferta e no pre9o das forragens. Por sua vez, tais 

mudan9as criarao oportunidades para margens de lucros maiores nos siste- 

mas de pecuaria de corte que usarem mais intensivamente as forragens. 

Uma das oportunidades mais significativas para reduzir o custo e 

ampliar o uso das forragens esta na interface dos segmentos das opera96es 

de recria e engorda da pecuaria de corte. O objetivo e produzir carne ao 

menor custo medio por quilo de peso ganho. A oportunidade reside em criar 

opera96es mistas de cultivo e cria9ao que aproveitem ao maximo os benefi- 

cios ecologicos da rota9ao de culturas e, por meio do uso criativo das forra- 

gens, melhorem o desempenho economico das opera96es de engorda. 

v 
A medida que as opera96es forem passando do confinamento ao uso 

de ra96es com maior componente de forragens, os animais se tornarao mais 

saudaveis, sofrendo menos problemas digestives e outras molestias afins, e 

apresentando maior eficiencia reprodutiva. Os produtores serao beneficia- 

dos com menores gastos em medicamentos e outros sen^os veterinarios, 

alem de adquirir novas op96es para controlar a erosao do solo e os problemas 

de qualidade da agua. Tambem os consumidores sairao ganhando, pois essas 

propriedades produzirao carne mais magra e de melhor qualidade, com 

menor potencial para certos problemas ligados a salubridade alimentar. 

E a oportunidade para ampliar o uso das forragens e muito significati- 

va - idealmente, os animais devem pesar por volta de 377 quilos ao ingressar 

no feedlot, mas na realidade cerca da metade do rebanho de novilhos tern 
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peso bem menor ao ser levado para a engorda. Isso implica que, para talvez 

15 milhoes de cabegas, uma atividade de recria com alto componente de 

forragens poderia produzir um ganho de peso adicional economicamente 

muito vantajoso, de 59 a 68 quilos por animal. Isso requer um volume 

enorme de forragem. 

Os garrotes que passam diretamente da fase de cria para a de engorda 

ou que permanecem muito pouco tempo na fase de recria transformam a 

energia em gordura de maneira diferente da verificada em animais mais 

maduros. O gado mais novo distribui a gordura sobretudo na regiao subcuta- 

nea, a seguir nos orgaos internes, depois por entre os musculos, e so entao 

no interior dos musculos na forma de marmoriza9ao intramuscular (gordura 

dentro do tecido muscular) (Dr. Gary Smith, informagao pessoal). Os ani- 

mais com mais tempo de vida, porem, direcionam a gordura preferencial- 

mente para a marmoriza9ao e, assim, podem atingir um grau aceitavel de 

"acabamento" (marmoriza9ao) na categoria Choice sem adquirir gordura ex- 

cessiva na regiao subcutanea, nos orgaos e na regiao intramuscular (gordura 

entre os musculos e entre musculos e ossos). Os animais que ingressam no 

feedlotcom cerca de 18 meses de vida seis ou sete meses mais tarde do que 

ocorre hoje em dia - atingirao um grau de "acabamento" aceitavel com um 

tamanho de carca9a maior, proporcionando ao consumidor uma carne mais 

magra a um custo global por quilo de produto comercializavel mais baixo 

nos casos em que os produtores tiverem acesso a forragens de boa qualidade 

e baratas e a residues de colheitas. 

Embora no pais como um todo o gado seja alimentado com uma 

grande variedade de ra96es, a maioria dos feedlots de grande porte (que 

respondem pela engorda final de grande parte dos animais) alimenta seus 

rebanhos com dietas compostas de concentrados de graos na maior propor- 

9ao que o gado consiga consumir, juntamente com forragens em volume 

apenas suficiente para manter um correto funcionamento do ruminadouro e 

os suplementos necessarios para atender a uma dada necessidade de nu- 

trientes. Evidentemente, os animais tern de consumir proteinas o bastante 

para garantir taxas otimas de ganho. O teor proteico das ra96es com freqiiencia 

depende inteiramente dos graos forrageiros e da alfafa (em geral, a alfafa e a 

fonte preferida para forragem, em forma de pellets, folhas verdes ou feno). 

Quando ha deficiencia proteica, e adicionado um concentrado de soja ou 
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outro alimento altamente proteico em volume suficiente para assegurar o 

fornecimento do teor necessario de protemas. 

Nos feedlots, a economia determina a porcentagem e a fonte das forra- 
i 

gens contidas nas ra96es. Em face dos atuais pre90s relativos das diferentes 

ra96es e do tamanho e localiza9ao dos feedlots, as forragens quase sempre 

constituem a fonte de energia mais dispendiosa da ra9ao - em boa medida 

devido aos custos de transporte e manejo. Os operadores de feedlots tentam 

diminuir a porcentagem de forragens nas ra96es tanto quanto possivel, mas 

por motives de ordem fisiologica e essencial que haja forrageiras na alimen- 

ta9ao. 

Em certas areas, residues de colheitas ou subprodutos de beneficia- 

mento de alimentos, como cascas de amendoa, refugos de citricos ou cascas 

de semente de algodao sao usados como fonte barata de forragem, mistura- 

dos as ra96es do gado nos feedlots. Entretanto, os custos indiretos associados 

a essa alternativa estao crescendo, a medida que os operadores dos feedlots 

vao sendo for9ados a intensificar seus esfor90s no campo do controle de 

qualidade - em especial com testes de residues de pesticidas em subprodu- 

tos das colheitas. 

O Grau de Dependencia em Rela9ao as Forragens 

Com as praticas atualmente em vigor, a pecuaria de corte utiliza 

pastos que, no total, cobrem quase 600 milhoes de acres, alem de varias 

centenas de milhoes de acres em florestas que tambem servem ao pastoreio. 

O feno e extraido de aproximadamente 60 milhoes de acres todo ano, com 

cerca de 85% dessa area contendo gado. As atividades de recria usam por 

volta de 40 a 60 milhoes de acres de forragens durante tres a seis meses por 

ano. 

E interessante refletir sobre a possivel magnitude das altera96es no 

uso da terra que ocorreriam a medida que mudan9as na economia, mercados 

e politicas acelerassem a ado9ao de rota96es de culturas mais diversificadas, 

incluindo um ou dois anos de plantio de forrageiras. Tal mudan9a tambem 

poderia set acelerada em razao da preocupa9ao com o sobrepastoreio em 

pastagens publicas, de mudan9as nas taxas de pastagem e da crescente 

necessidade de alocar terras dedicadas ao plantio de graos forrageiros (milho 
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e sorgo) para o cultivo de graos para a alimenta9ao humana (trigo, cevada e 

arroz) a fim de atender as necessidades globais de alimentos. 

Podemos fazer uma estimativa aproximada do volume total de forra- 

gem utilizada na fase de engorda da pecuaria de corte. Como os animals em 

geral ingressam no feedlot pesando quase 318 quilos e dali saem com 500 

quilos, podemos estipular em 409 quilos o peso medio de um animal duran- 

te sua permanencia no feedlot, Os animals tendem a ingerir diariamente um 

volume de alimentos equivalente a 2,5% de seu peso corporal, ou seja, cerca 

de 10,2 quilos de alimento por animal de 409 quilos. Embora a parcela das 

forragens nas ra96es dosfeedlots varie de 8% a 30%, provavelmente a media 

aproximada e de 15%. Assim, cada animal de 409 quilos consome em media 

1,53 quilos de forragem por dia, durante uma permanencia media de 134 

dias no feedlot, perfazendo um total de 205 quilos de forragem por res. 

Muitos feedlots conseguem usar como forragem residues de colheitas e 

refugos de alimentos beneficiados. Se essas fontes perfizerem 20% do total 

de forragens fornecidas ao gado de corte, sera necessario extrair aproximada- 

mente 164,35 quilos de forragem por animal a cada ano. Ha por volta de 28 

milhoes de cabe9as ingressando anualmente em feedlots, o que resulta em 

um consumo total de forragem colhida da ordem de 4.601.000 toneladas. A 

produ9ao media de feno nos Estados Unidos e de 2,27 toneladas por acre 

colhido. Portanto, a pecuaria de corte constitui um mercado para aproxima- 

damente 20,3 milhoes de acres de forragem, ou seja, cerca de um em cada 

tres acres hoje produzidos. 

Gapacidade Produtiva Global 

✓ 
E possivel ter uma ideia aproximada do impacto sobre a capacidade 

total de produ9ao de alimentos por meio de estimativas comparadas dos 

quilos de carne que podem ser produzidos em um acre de terra cultivavel 

com base em diferentes usos da terra. Entretanto, tais estimativas requerem 

numerosas suposi96es. (A analise e investiga9ao necessarias para produzir 

um conjunto meticuloso e bem elaborado dessas estimativas para diferentes 

regioes do pais constituiria um enfoque muito util para futuras pesquisas). 

Adicionalmente, existem muitas incertezas e oportunidades teconologicas 

que perturbam nossa capacidade para fazer tais previsoes. 
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Em particular, muitos cientistas anteveem um grande potencial inex- 

plorado para melhorar a produ9ao e o desempenho economico relativo de 

sistemas com uso mais intensivo de forragens; esse potencial continua inex- 

plorado porque tais sistemas tern recebido pouca atent^ao da pesquisa agro- 

pecuaria, alem de um interesse reduzido por parte dos agricultores. Na 

verdade, esse ramo de atividade passou cinco decadas caminhando na dire- 

9ao oposta. 

Como ja afirmamos, a sustentabilidade agncola dependera, em muitas 

regioes, da incorpora9ao do cultivo de leguminosas e grammeas a rota96es 

de culturas mais prolongadas. Mas, e quanto aos mercados? Sera a engorda 

do gado uma op9ao economica e agronomica viavel? O que isso poderia 

significar para um agricultor individual ou para o uso da terra e a renda da 

unidade agncola em uma determinada area? 

O cenario de 50 acres. Consideremos, por exemplo, um agricultor que 

esta produzindo milho em 50 acres de terra inscritos todo ano no programa 

de pre90s de garantia para graos forrageiros. O agricultor colhe em media 

110 bushels de milho por acre todo ano, e sua cota para fins de participa9ao 

nos programas do governo e de 100 bushels. Se bem explorado, um solo dessa 

qualidade em geral produziria cerca de 4,54 toneladas de feno de alfafa por 

acre a cada ano. 

Assim, em termos mais simples, as duas questoes fundamentals sao: 

quantos quilos de carne produzirao 110 bushels de milho em compara9ao 

com 4,54 toneladas de alfafa? E a que custo? A realiza9ao de objetivos 

voltados para a salubridade alimentar mundial torna essencial a primeira 

dessas questoes; a necessidade de permitir aos agricultores um padrao de 

vida adequado apos pagar pela conserva9ao e outros investimentos indis- 

pensaveis a sustentabilidade no longo prazo fazem a segunda questao ser 

tao premente quanto a anterior. 

Suponhamos que o agricultor esteja cogitando mudar do cultivo de 

graos comercializaveis para a agricultura mista de lavoura e pecuaria, e que 

planeje criar gado de corte com uma ra9ao de milho e alfafa e implantar a 

rota9ao de culturas com essas duas plantas. As conseqiiencias para o uso da 

terra e a renda irao variar conforme muitos fatores, porem um dos mais 

importantes sera a escolha do agricultor quanto as ra96es que dara ao gado 

132 Est. econ., Sao Paulo, 24(especlal): 115-155,1994 



Charles M. Benbrook 

de corte - se elas terao maior teor de concentrados ou de forrageiras. Consi- 

deremos, por exemplo, as quatro alternativas a seguir: 

10% alfafa, 90% milho 

30% alfafa, 70% milho 

- 50% alfafa, 50% milho 

70% alfafa, 30% milho 

Para cada ra^ao, pode-se calcular a necessidade liquida de energia 

para a manuten^ao do animal, e converte-la, para um dado tamanho e ra9a, 

nos quilos de alimento necessario para a manutencpao. A seguir, subtraindo 

os quilos de alimento necessarios para a manutengao do total de quilos 

consumidos (2,5% do peso corporal), podemos estimar os quilos de alimento 

e energia liquida dispomveis para o crescimento, para cada uma das quatro 

ra96es. Esses calculos sao mostrados nas Tabelas 3 e 4, juntamente com as 

conseqiiencias das quatro ra96es para o uso da terra. 

A energia liquida para manuten9ao e crescimento e o alimento consu- 

mido foram calculados com base, nos dados de necessidades nutricionais 

para um novilho de 400 quilos, porte medio, fornecidos no relatorio Nutrient 

Requirements of Beef Cattle, National Research Council, Board on Agriculture, 

1984, Tabela 1. O teor de nutrientes para as varias ra96es de milho e alfafa 

foi calculado a partir da Tabela 8 de Nutrient Requirements of Beef Cattle. As 

taxas de ganho diario como fun9ao do nivel de energia dispomvel para 

crescimento provem de Feeds & Nutrition - Complete, Ensminger & Olentine, 

1978, Tabela 19-7. 

Supoe-se que cada animal consome por dia, em media, 2,5% de seu 

peso corporal, ou seja, 10 quilos de ra9ao (2,5 X 400 kg = 10 kg). Alem disso, 

o consume de ra9ao e as necessidades energeticas de um novilho de 400 kg 

sao usados como representativos das necessidades nutricionais e mveis de 

consume de um animal ate suas fases finais de crescimento no feedlot, peno- 

do em que o peso do animal medio passa de 400 para 499 kg. Porem, como o 

animal precisa progressivamente de mais alimento para sua manuten9ao 

corporal a medida que vai crescendo, o uso dos dados sobre necessidades 

nutricionais e crescimento para um animal de 400 kg subestima um pouco a 

quantidade de ra9ao que devera ser consumida. No entanto, o objetivo 
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principal desta analise e ressaltar os potenciais trade-offs entre a porcenta- 

gem de alfafa e a porcentagem de milho em uma ra9ao, e esse proposito nao 

e prejudicado em um grau significativo pelas hipoteses acima. A Tabela 3 

apresenta o valor alimenticio, o alimento necessario e o ganho diario para as 

quatro ragoes alternativas: 

- Valores compostos de energia liquida para a manuten9ao e para o cresci- 

mento, em megacalorias de energia por quilo de ra9ao (1 megacaloria = 

1.000 quilocalorias). 

Quilos de ra9ao necessaries para a manuten9ao e quilos de ra9ao disponi- 

veis para o crescimento, supondo que os animais consomem diariamente 

2,5% de sen peso corporal (10 kg de ra9ao). 

- Taxas df ganho diario de peso, em quilos. 

TABELA 3 

VALOR ALIMENTAR, RAgAO NECESSARIA E GANHO 

DIARIO DE PE^O, PARA QUATRO RAgOES 

REPRESENTATIVAS 

Ra9ao: Porcentagem de alfafa/Porcentagem de milho 

10/90 30/70 50/50 70/30 

Energia liquida: 

(Megacalorias por quilo de ragao) 

Para manutengao 2,15 1,96 1,78 1,59 

Para crescimento 1,47 1,31 1,14 0,98 

Ra9ao necessaria: 

(Quilos) 

Para manutengao 3,2 3,5 3,9 4,3 

Dispomvel para crescimento 6,8 6,5 6,1 5,7 

Total consumido 10,0 10,0 10,0 10,0 

Taxa de ganho diario (quilos): 1,5 1,5 1,31 1,0 

Fontes: Os valores compostos da energia Uquida foram calculados com base na Tabela 8 de 
Nutrient Requirements of Beef Cattle, item numero 089 ("Number 2 grade corn"), item 
numero 005 ("sun-cured early bloom alfafa hay"). As taxas diarias de ganho foram 
calculadas segundo M. E. Ensminger & G. A. Olentine, Feeds & Nutrition Complete, 
Tabela 19-7. (1 megacaloria = 1.000 kg de energia do alimento). 
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A estimativa das conseqiiencias que essas quatro ra96es alternativas 

poderiam ter sobre o uso da terra e a renda da unidade agncola requer varias 

hipoteses adicionais. As estimativas seguintes, mostradas na Tabela 4, supoem 

que: 

- todos os animais sao novilhos de porte medio pesando 400 kg; 

- a necessidade liquida de energia para esses animais e representativa de 

todo o penodo de permanencia no feedlot, 

- todos os animais ganham, em media, 1,5 kg por dia com 134 dias de 

alimenta9ao com as ragdes 1 e 2, com um ganho total de 201 kg - portan- 

to, para as ra96es 3 e 4, sao necessarios mais dias na engorda para que os 

animais ganhem 201 kg e terminem com o mesmo peso do gado alimen- 

tado com as ra96es 1 e 2. 

A Tabela 4 resume os dias na engorda, o peso total de" alfafa e o peso 

total de milho necessarios para o "acabamento" de um animal; a seguir, 

converte essas estimativas em acres - supondo uma produ9ao media de 110 

bushels de milho e 4,54 toneladas de alfafa por acre. 

TABELA 4 

DESEMPENHO, ALIMENTO GONSUMIDO E AREA 

NEGESSARIA POR ANIMAL, PARA 

QUATRO AMOSTRAS DE RAQOES 

Ra9ao: Porcentagem de alfafa/porcentagem de milho 

10/90 30/70 50/50 70/30 

Dias de engorda; 134 134 152 201 

Alimento consumido: 

Alfafa (toneladas metricas) 0,13 0,40 0,76 1,41 

Milho {bushels) 47,43 36,9 28,89 23,72 

Acres necessarios: 

Alfafa 0,0295 0,088 0,167 0,310 

Milho 0,430 0,330 0,272 0,215 

Total 0,459 0,418 0,439 0,525 

Fonte: Os dias de engorda para atingir 201 quilos de peso foram baseados nos ganhos medios 
diarios de peso para as quatro ra96es, mostrados na ultima linha da Tabela 3; os acres 
necessarios tem por base as produ^des supostas de 110 bushels de milho e 4,45 toneladas 
metricas de alfafa por acre. 
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Os acres necessarios declinam no inicio porque a ragao do tipo 

10%/90% tem excesso de calorias, havendo, na verdade, um desperdicio de 

energia do alimento. A partir da ragao de 30% alfafa e 70% milho, a necessi- 

dade de acres por animal aumenta a medida que se sucedem os dias na 

engorda e mais alfafa e incluida na ragao. Ainda assim, o total de acres varia 

no maximo em 0,107 acres por animal. 

Se o agricultor com 50 acres registrados no programa de prec^os de 

garantia para o milho decidisse criar 100 cabe9as de gado, a diferen9a maxi- 

ma no uso da terra necessaria para o "acabamento" dos animais considerando 

as quatro ra96es seria de 10,7 acres, ou cerca de 20% dos 50 acres do 

agricultor. E interessante notar que as regras anuais do programa de pre90s 

de garantia para graos forrageiros tipicamente exigem que 15 a 20% da "area 

basica" do agricultor fiquem ociosos. 

Gonclusdes. Podemos concluir, entao, que a porcentagem de forragem nas 

ra96es dos feedlots poderia ser elevada consideravelmente enquanto manti- 

vesse ritmos relativamente rapidos de ganhos de peso, embora possivelmen- 

te a custos mais elevados. Como demonstra a Tabela 3, se a porcentagem de 

forragem na ra9ao de "acabamento" aumentasse de aproximadamente 10% - 

uma media usual - para 70%, a taxa de ganho diario provavelmente cairia de 

1,5 para 1 kg, resultando em um aumento no custo por quilo de ganho 

determinado pelos pre90s relatives do milho e das forragens. Com os pre9q3 

do milho substancialmente mais altos e os das forragens bem mais baixos, os 

custos por quilo de carne poderiam diminuir ate mesmo depois de alimentar 

o animal durante mais 67 dias (diferen9a entre as ra96es 1 e 2 e a ra9ao 4). 

Embora o tempo mais longo necessario para o "acabamento" do ani- 

mal incrementasse os custos, tambem resultaria em um produto final mais 

aceitavel para os consumidores preocupados com o teor de gordura da carne. 

Byers, Gross e Schelling salientam que o crescimento mais lento ou retarda- 

do em penodos mais prolongados invariavelmente produz carcassas de car- 

ne mais magra, em qualquer peso selecionado (National Research Council, 

Board on Agriculture, Designing Foods: Animal Product Options in the Market- 

place, 1988). Como os animais que crescem mais lentamente tendem nao 

apenas a ter carne mais magra, mas tambem a set maiores e mais pesados 

por ocasiao do abate, o total de quilos de carne por res aumentaria, elevan- 

do, com isso, o retorno por matriz no rebanho e baixando os custos globais. 

136 Est. econ., Sao Paulo, 24(especial):115-155,1994 



Charles M. Benbrook 

Porem, 6 importante lembrar que a variavel critica e o custo por quilo de 

peso ganho. Conseqiientemente, a redu^o do custo da forragem em rela^ao 

ao do milho e outros concentrados e essencial para expandir o uso de 

forragem na pecuaria de corte. 

IV. Fatores Atuantes na Mudan^a 

Outros fatores poderiam influenciar a demanda por carnes vermelhas 

e carne de aves nos anos vindouros; entre eles incluem-se: a reavalia9ao, 

pelos consumidores, das virtudes nutricionais e defeitos em termos da salu- 

bridade alimentar da carne bovina em compara9ao com a de aves e sumos, 

as preocupa96es com o meio ambiente e as altera96es nas condi96es econo- 

micas. 

Preocupagdes dos consumidores. A pecuaria de corte hoje em dia vem 

conseguindo um rapido progresso em sua rea9ao as exigencias dos consumi- 

dores, que desejam carne mais magra. A maioria das principals recomenda- 

96es dirigidas a industria da carne bovina contidas no relatorio Designing 

Foods, de 1988, tern sido seguidas. Consumidores e varejistas reagiram parti- 

cularmente bem ao estabelecimento da categoria de carne Select, mais magra 

do que a Choice. Como a maioria dos consumidores julgava que a carne da 

categoria Good nao podia ser tao boa quanto as das categorias Choice ou 

Prime, recusavam-na no mercado, desconhecendo suas qualidades nutricio- 

nais relativas. Em conseqliencia, os varejistas e donos de abatedouros geral- 

mente preferiam nao qualificar carca9as magras como Good. Essa foi uma 

decisao generalizadamente prejudicial, quando todos poderiam ter sido be- 

neficiados! 

No ultimo trimestre de 1989, a categoria Select perfazia 2 mil tonela- 

das, ou 14,3% de toda a carne bovina classificada (estatistica do Agricultural 

Marketing Service). Antes da mudan9a do nome do tipo, apenas 1,7% de toda 

a carne bovina classificada incluia-se na categoria Good. Embora a porcenta- 

gem de carne da categoria Select tenha crescido, nao houve uma queda 

correspondente na parcela da oferta da carne Choice', boa parte da carne hoje 

em dia classificada como Select costumava ser vendida sem nenhuma classi- 

fica9ao. 
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O aumento da participate) da categoria Select nos supermercados de 

todo o pais reflete a demanda do consumidor por carnes mais magras e as 

experiencias positivas que os varejistas tiveram com esse tipo recem-defirm 

do. O estabelecimento do Select grade ajudou a reduzir os incentivos econo- 

micos para o gado com excesso de gordura, mas o sistema de classificato 

ainda esta longe de ser perfeito. O Choice grade requer um certo grau de 

marmorizato, e essa gordura dificilmente se justifica em termos nutricio- 

nais. Adicionalmente, o grau de marmorizato tipico dos cortes Choice em 

geral e considerado desnecessario para o sabor e a palatabilidade nos testes 

sobre o gosto dos consumidores. 

Preveem-se novos progresses na produto de carcagas de carne mais 

magra como requerem os consumidores, com a utilizato de um conjunto de 

tecnologias e mudan9as nas areas de administrate e genetica. Novas aplica- 

96es da biotecnologia, como o uso em gado de corte do hormonio de cresci- 

mento de bovinos geneticamente projetado (BGH/BST), podem suscitar 

preocupa96es adicionais nos consumidores quanto a salubridade e a imagem 

da carne bovina como um alimento "natural" Tais preocupa96es, porem, 

provavelmente serao ainda mais acentuadas em rela9ao a outros segmentos 

da pecuaria, ja bem mais dependentes de medicamentos veterinarios e de 

hormonios para manter a viabilidade dos atuais metodos de produ9ao e 

sistemas de confinamento. Ademais, uma crescente percep9ao, por parte 

dos consumidores, quanto ao teor de gordura do frango frito, dos produtos 

suinos processados e de outros produtos de carne concorrentes tende a 

diminuir o numero de consumidores que mudam da carne bovina para 

outras carnes em resposta a preocupa96es dieteticas. 

Salubridade alimentar. A rea9ao do consumidor as questoes de salubrida- 

de dos alimentos possivelmente sera transitoria na decada de 1990, e prova- 

velmente favorecera a industria da carne bovina. Ainda que nao esteja 

imune aos problemas microbiologicos e aos danos causados por residuos 

medicamentosos, a industria da carne bovina e muito menos vulneravel do 

que os ramos de suinocultura, avicultura e laticinios. Com exce9ao da pro- 

du9ao de vitela, a pecuaria de corte eliminou, em boa medida, o uso subte- 

rapeutico de antibioticos tradicionais na ra9ao (diferentes dos ionofores 

rumensin e lasalocid, que sao produtos biologicos). Alem disso, essa industria 

esta reavaliando a seguran9a, eficacia e aceita9ao pelo consumidor dos este- 

roides anabolicos sinteticos. 
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Com a possivel exce9ao dos grandes feedlots de confinamento, na 

industria da carne bovina os problemas de saude tendem a ser menos graves 

e mais faceis de prevenir e tratar sem deixar residues medicamentosos do 

que um sem-numero de molestias hoje comumente encontradas na indus- 

tria de laticinios e nas opera9oes de confinamento de sumos e aves. Por esse 

motivo, o Centre de Medicina Veterinaria da Administrate de Alimentos e 

Medicamentos e o Servi90 de Seguran9a e Inspe9ao de Alimentos do De- 

partamento de Agricultura anteveem que a solu9ao dos desafios concernen- 

tes as doen9as em animais e a salubridade alimentar, no que diz respeito ao 

uso de medicamentos, sera muito mais dificil e dispendiosa nos casos da 

suinocultura, avicultura e industria de laticinios do que na industria da carne 

bovina. 

Recursos naturais e meio ambiente. A administra9ao muito mais eficaz 

do estrume passara a set uma necessidade economica e ecologica, tanto nos 

estabelecimentos pecuaristas de pequeno porte quanto nos de grande porte, 

especialmente se as emendas a lei federal de controle a polui9ao da agua 

(Clean Water Act) indicarem os grandes feedlots como fontes poluidoras. O 

custo e a complexidade da utiliza9ao do estrume como um recurso sem 

degradar a qualidade da agua sera aproximadamente proporcional a concen- 

tra9ao de gado por unidade de area. No Oeste arido, a pecuaria de corte 

emprega amplamente a alfafa irrigada, cultivada em terras que recebem 

agua subsidiada pelo poder publico. Isso gera grande preocupa9ao, pois a 

alfafa constitui, na pratica, a cultura que mais requer agua no Oeste; essa 

preocupa9ao exacerba-se quando se faz uma compara9ao com o valor dos 

generos comercializaveis cultivados por acre. A crescente pressao para 

que se realoque a agua fornecida a agricultura para usos urbanos, indus- 

triais e ambientais, bem como para cultivos de maior valor, acarretarao 

uma mudan9a gradual no tamanho e natureza dos estabelecimentos pe- 

cuaristas do Oeste. 

Mudan9as economicas. A mudan9a estimada nos custos decorrentes de 

um aumento na porcentagem de forragens nas ra96es dos feedlots sera deter- 

minada pela atual localiza9ao e escala dos feedlots e pelos presentes padroes 

de uso da terra, que, por sua vez, determinam a oferta e o pre90 das forra- 

gens. As condi96es economicas que produziram essa configura9ao de recur- 

sos, porem, podem mudar. Suponhamos, por exemplo, que: 
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em vez de feedlots com 10.000 a 50.000 cabegas ou mais, concentrados nos 

11 estados mencionados na Tabela 2, houvesse muito mais feedlots de 

1.000 a 5.000 cabegas localizados em toda a port^ao setentrional do Meio- 

Oeste; 

- as regras do programa governamental mudassem de modo que a colheita 

de forrageiras em areas de lavoura de milho deixadas ociosas {set-aside 

areas) e em terras do CRP {Conservation Reserve Program, que estipula 

terras a serem deixadas em pousio para combater a erosao (N. T.)] passas- 

se a ser tao proveitosa quanto o uso de terras desviadas do plantio do 

trigo como pasto nas opera96es de recria; 

- fosse exigido que os agricultores controlassem a erosao do solo e prote- 

gessem a qualidade da agua mais eficazmente. 

Em tais condigoes, os padroes de utilizagao da terra gradualmente 

mudariam, e a economia da industria da carne bovina seria transformada. A 

oferta local de forragens poderia ser aumentada em razao de mudar^as nas 

regras dos programas governamentais e de uma administrate mais intensi- 

va. Se proliferassem menores, a demanda por forragens passaria a ser 

geograficamente mais dispersa, acabando por aumentar como um todo, es- 

pecialmente a medida que outros fatores acarretassem a elevato do pre^o 

do milho. 

Os custos de transporte e manejo das forragens tambem cairiam, con- 

cebivelmente a ponto de tornar as forragens competitivas em relate ao 

milho em ragoes compostas de 50% ou mais de forragens. O estrume pode- 

ria ser manejado de um modo mais economico, e os agricultores seriam 

capazes de recuperar uma porgao maior dos nutrientes das plantas presentes 

no estrume nao tratado. 

Tais mudan9as, se associadas a expansao da fase de recria da pe- 

cuaria de corte, poderiam acabar alterando as decisoes quanto a utiliza9ao 

da terra em talvez 20 milhoes de acres. Significativamente, o numero de 

acres em rota9oes incluindo um ou dois anos de forragens leguminosas 

provavelmente teria um aumento substancial, passando talvez de 15% a 

20% da terra onde hoje em dia se produz de milho para mais de 50%. Os 
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beneficios agronomicos e ambientais de uma mudan9a como essa seriam 

imensos, facilitando muito o progresso em diregao aos sistemas de produgao 

sustentaveis, particularmente em regioes hoje caracterizadas pelos sistemas 

de produgao intensivos que enfrentam graves problemas economicos e am- 

bientais. 

V. Economia e Politica: A Dinamica da Mudar^a 

Aqueles que criticam a agricultura sustentavel alertam que a com- 

petitividade dos Estados Unidos no setor agncola pode ser comprometi- 

da se o pais voltar-se, com demasiado impeto, para as rota96es de culturas 

mais diversificadas e reduzir os sistemas de plantio com agroquimicos. 

Outros vao alem, asseverando que o pais nao seria capaz de produzir 

alimentos em quaritidade suficiente para suprir a demanda interna sem 

sacrificar sua atual fatia nos mercados exportadores. Seriam validas essas 

afirma96es? 

A Demanda por Game Bovina 

A ingestao de carne bovina por pessoa [per capita beef disappearance} 

- um indicador aproximado do consumo - atingiu o auge em 1976, com 

40,4 kg, e foi-se reduzindo constantemente ate 33,8 kg em 1985 (Designing 

Foods, Tabela 2-16, p. 33). A Tabela 5 resume as tendencias no consumo 

diario per capita de carne bovina, carne suina, aves e peixes para mulheres 

e homens adultos em 1977 e 1985. Essa tabela indica que, nesse penodo, 

a queda mais acentuada deu-se no consumo de carne bovina, e que o 

consumo das outras carnes, exceto a de peixe, tambem apresentou algu- 

ma diminui9ao. 
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TABELA 5 

DECLINIO NO GONSUMO MfiDIO DIARIO DA CARNE DE 

BO VINOS, SUINOS E AYES, E AUMENTO NO GONSUMO 

DE PEIXE, DE 1977 A1985 

Consumo medio (gramas/dia) 

1977 1985 

Mulheres, de 19 a 50 anos 

Carne bovina 49 27 -44,9% 

Carne suina 18 14 -22,2% 

Aves 22 19 -13,6% 

Peixe 11 13 +18,2% 

Homens, de 19 a 50 anos 

Carne bovina 80 52 -35,0% 

Carne suma 28 26 -7,1% 

Aves 28 23 -17,9% 

Peixe 14 21 +50,0% 

Fonte: Adaptado da Tabela 2-17, Designing Foods: Animal Product Options in the Marketplace. Os 
dados usados para elaborar esta tabela fornecem as estimativas mais precisas das 
tendencias do verdadeiro consumo de carne, em contraste com as tendencias evidenciadas 
no mdice de "per capita beet disappearance" (ingestao de carne per capita), o qual nao leva em 
consideragao os ossos, as aparas de gordura e as sobras dos pratos. 

O Efeito dos Pre9os 

Estudos recentes indicam que ate 97% do dedinio no consumo de 

carne bovina em relate ao de aves podem ser explicados pelas mudan9as 

nos pre^s relativos. Apenas cerca de 3% podem ser atribuidos a mudan9as 

no gosto e preferencias dos consumidores (National Cattlemen's Associa- 

tion, Beef Industry Concentration/Integration Task Force, Beef in a Competi- 

tive World, 1989, p. 57). Portanto, se os pre9os da industria da carne bovina 

tornarem-se mais competitivos do que os das outras carnes e aves, e se a 

preferencia dos consumidores voltar a inclinar-se para a carne bovina, o 

consumo per capita da carne de boi poderia estabilizar-se, ou mesmo aumen- 

tar na decada de 1990. Se as tendencias no consumo per capita desde 1975 

prosseguirem ate o ano 2000, o consumo estimado ficaria em 23,2 kg por 

ano. Um cenario mais provavel seria a estabiliza9ao do consumo na faixa de 

29,5 a 34,0 kg, pois ha boas chances de que a industria da carne bovina 

consiga reduzir os custos de produ9ao em rela9ao a suinocultura e a avicultu- 
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ra e porque nao ha indicios do surgimento de preocupa96es insoluveis^asso- 

ciadas a salubridade alimentar e ao aspecto nutricional. 

A Potencial Expansao das Exportagoes 

Embora dificil de predizer, o mercado exportador claramente oferece 

um grande potencial para a expansao da industria da carne bovina. A libera- 

liza9ao do comercio em escala global provavelmente elevara em 15 a 30% os 

pre90s da carne de boi nos mercados internacionais, criando otimas oportu- 

nidades para os produtores norte-americanos {Beef in a Competitive World, p. 

58). O governo espera que as vendas no mercado japones, o qual, em anos 

recentes, apresentou uma certa abertura, cres9am de 148.000 toneladas em 

1989 para quase 1 milhao de toneladas anuais. Notavelmente, no terceiro 

trimestre de 1991, o pre9o de um quilo de alcatra Choice grade produzida nos 

E.U.A. alcan90U, nos supermercados japoneses, um pre90 em torno de US$ 

26,43. Devido a sua qualidade inferior (menos marmoriza9ao), a alcatra 

produzida na Australia foi vendida por US$ 13,21 o quilo. A carne de boi 

Kolibe, produzida no Japao e altamente marmorizada, atingiu o espantoso 

pre90 de US$ 363,43 o quilo. Um animal dessa ra9a vendido para abate foi 

cotado em cerca de US$ 15.000 (Dr. Gary Smith, informa9ao pessoal). 

Os pecuaristas japoneses estao importando feno de capim-rabo-de- 

gato, transportado por via maritima do Estado de Washington, e comprando 

grandes quantidades de palha de arroz de Taiwan. A solu9ao para atender a 

demanda do mercado japones esta em fornecer um produto de altissima 

qualidade que respeite padroes ngidos relacionados as preocupa96es com a 

salubridade alimentar, ao paladar e a maciez da carne. 

Gusto Relativo dos Graos Forrageiros e Forragens 

Com o cultivo em sementeira de plantas anuais de clima temperado e 

usando mveis recomendados de fertilizantes, os agricultores do sudeste do 

pais conseguem, via de regra, dobrar o numero de dias de pastoreio e os 

quilos ganhos por acre (BAGLEY et al, 1987). Constatou-se, na regiao do 

meio-Atlantico, que o cuidadoso manejo do pastoreio em pes de alfafa na 

primavera constitui uma alternativa altamente efetiva, em termos de custos, 

a colheita das plantas logo no inicio da esta9ao (quando as condi96es para a 
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fenagao em geral sao desfavoraveis), e que isso pode ser conseguido sem um 

grande impacto adverse sobre a qualidade ou longevidade das plantas 

(ALLEN etal, 1986). Poderiam ser citados muitos outros exemplos. 

Mesmo sem mudangas nas politicas e tecnologia das unidades agnco- 

las, durante varias decadas vindouras havera provavelmente uma acentuada 

elevagao do prego de mercado dos graos forrageiros relativamente ao prego 

das forragens. Os graos tendem a apresentar constantes aumentos de prego, 

ao passo que os pre^os das forrageiras poderiam permanecer estaveis ou ate 

mesmo declinar por unidade de produce em conseqliencia de administra- 

9ao mais intensiva e/ou mudar^as nas regras dos programas governamentais. 

Mudan9as na politica dos estabelecimentos agncolas poderiam acele- 

rar essa altera9ao dos pre90s relativos, a come9ar de 1991. Em muitas regioes, as 

rota96es de culturas com base em forrageiras, juntamente com os sistemas 

de cultura em faixas, possivelmente se revelarao a op9ao mais eficaz em 

termos de custo para lidar com os requisitos de controle da erosao do solo 

estabelecidas pelo programa de conserva9ao. 

Dinamica da Economia e Politica dos Feedlots 

Nas decadas de 1960 e 1970, as politicas de impostos e pre90s de 

garantia do governo federal proporcionaram fortes incentivos economicos ao 

estabelecimento de feedlots, particularmente na regiao das High Plains, onde 

o milho para silagem e outros graos forrageiros podiam ser cultivados a baixo 

custo com irriga9ao. A maioria das politicas governamentais altamente favo- 

raveis a cria9ao de novos feedlots foram alteradas, sendo hoje em dia quase 

neutras em sua influencia sobre a tomada de decisoes de investimentos. 

Um novo conjunto de politicas emergentes nos niveis estadual e 

municipal poderia come9ar a fazer pender a balan9a contra os feedlots de 

grande porte. Em todo o pais, novas exigencias, regulamenta9oes e praticas 

de conserva9ao do meio ambiente estao sendo revistas ou postas em execu- 

9ao. Muitas dessas mudan9as elevarao o custo de opera9ao dos grandes 

feedlots. 

Em particular, o manejo do estrume poderia transformar-se em um 

desafio crucial. Com freqliencia cada vez maior, estudos de monitora9ao dos 

len96is freaticos e subterraneos vem mostrando que os niveis elevados de 
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nitratos em mananciais da zona rural tendem a concentrar-se em areas com 

alta densidade de gado por acre. Nos anos vindouros, os grandes feedlots e as 

opera96es de confinamento estarao sujeitos a exigencias reguladoras cada 

vez mais ngidas e objetivas visando ao controle da polui^o da agua. O custo 

de coletar, armazenar e usar o estrume em terras agricolas de um modo 

aceitavel a salubridade do meio ambiente podera, talvez, desviar a vanta- 

gem economica fas feedlots com 100 mil cabe9as ou mais para os de 1.000 a 

10.000 cabe9as. 

As for9as economicas e a fisiologia bovina continuarao a impelir a 

pecuaria de corte na dire9ao de fontes baratas de forragem. As exigencias do 

programa de conserva9ao, a pressao para proteger a qualidade da agua e a 

necessidade de reduzir os custos de produ9ao das principais culturas comer- 

cializaveis de graos, sementes oleaginosas e outras continuarao a penalizar 

os sistemas de cultivo continuo e a beneficiar as rota96es de cultura mais 

diversificadas. Em conseqiiencia, havera o crescimento da oferta de grami- 

neas - talvez muito acentuado em algumas regioes. Esse surto na oferta 

poderia set conduzido, em boa medida, por politicas, e for9ar um declinio 

nos pre90s das forragens. Disso decorreria um incremento no numero de 

cabe9as de gado. 

O Impacto dos Programas de Garantia de Pre90s 

Em toda a decada de 1980, uma das conseqliencias mais notaveis dos 

programas federais de garantia de pre90S agncolas foi a queda nos pre90s 

dos graos forrageiros. Como grande consumidora de graos, a pecuaria de 

corte beneficiou-se diretamente desses programas. Em meados da decada, o 

milho era comprado pelo baixo pre90 de US$ 1,25 por bushel, pre90 este que 

reflete pouco mais da metade do custo de produ9ao estimado dessa cultura. 

Em 1987, a razao entre os pre9os do porco e do milho - um barometro 

historico da lucratividade na suinocultura - atingiu o nivel de 40:1, o maior 

de todos os tempos. 

De 1984 a 1989, entre 40 e 55% dos retornos brutos dos plantadores 

de milho provieram de pagamentos de pre90s de garantia pelo governo 

{deficiency payments). O onus imposto aos contribuintes pelos custos dos pro- 

gramas de pre90S de garantia atingiu o auge em 1986, com US$ 26,7 bilhoes, 

caindo para um valor estimado de US$ 12 bilhoes em 1990. Redu96es 
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adicionais da ordem de US$ 1 a 2 bilhoes foram estipuladas em legislate 

recem-aprovada para o setor agncola, e provavelmente havera cortes ainda 

maiores a medida que o pais se empenhar para baixar seu deficit or9amenta- 

rio. 

Em conseqiiencia, todos os que fazem uso de graos forrageiros, entre 

eles os pecuaristas, possivelmente terao de arcar com uma parcela crescente 

do custo dos graos produzidos. Os pregos das ra96es e os da came bovina, 

porem, sao notoriamente dificeis de projetar, sofrendo influencia de um 

sem-numero de politicas macroeconomicas, comerciais e agncolas em todo o 

mundo, politicas essas que, por sua vez, tambem sao transitorias. Ao que 

parece, com o passar do tempo as for9as globais de mercado for9arao a 

subida dos niveis medios de pre90 dos graos forrageiros, a medida que se 

estreitar o equilibrio entre a oferta e a demanda globais. 

As clausulas de flexibilidade e o realinhamento dos target prices - dois 

componentes da nova legisla9ao agncola - darao aos agricultores mais opor- 

tunidades e incentivos para o plantio de soja e cereais em terras onde 

rotineiramente se plantava milho. Alem disso, as propostas relativas a flexi- 

bilidade, em conjunto com novas politicas para a conserva9ao e a qualidade 

da agua, poderiam criar novos incentivos importantes para a inclusao das 

forrageiras em rota96es com milho ou sorgo, soja e cereais. 

A Relagao Entre o dean Air Act e o Prego do Milho 

As emendas a lei de regulamenta9ao da polui9ao atmosferica (Clean 

Air Act) estimularao a industria de etanol, o que inevitavelmente intensifica- 

ra a demanda e o pre90 do milho. O governo Bush parece empenhado em 

expandir a industria de combustiveis alternativos, a qual acabara por depen- 

der de terras agncolas de alta qualidade como fonte de biomassa. 

Temas de Pesquisa 

Nestas ultimas tres decadas, o cultivo de forrageiras claramente nao 

contou com o mesmo nivel de aten9ao que os cientistas devotaram aos graos 

e as valorizadas culturas hortifruticolas. A distribui9ao dos recursos de pes- 
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quisa nas areas de agronomia, controle de pragas e engenharia afasta-se das 

forrageiras em favor de culturas mais valorizadas. 

Prioridades evidentes nas pesquisas custeadas pelo programa Low- 

Input Sustainable Agriculture - LISA, do Departamento de Agricultura dos 

E.U.A., e na proposta Iniciativa Nacional de Pesquisa Agricola (ver National 

Research Council, Board on Agriculture, Investing in Research, 1989), podem 

comegar a deslocar uma por9ao maior dos gastos em pesquisas para novas 

culturas de forrageiras, modos baratos de produ^o e uso de forragens em 

sistemas de cria9ao de gado e maneiras inovadoras de utilizar forrageiras no 

.controle da erosao e nos sistemas de agricultura sustentavel. E necessaria a 

pesquisa adicional em tres categorias gerais: 

Pesquisa agronomica - a economia de diferentes rota96es de culturas, 

inclusive de forrageiras cultivadas intensivamente; estimativas de produ9ao 

e efeito da rota9ao, inclusive a redu9ao dos problemas de pragas e custos de 

controle; ciclo de nutrientes e impactos sobre a propriedade fisica do solo; 

conseqilencias da observa9ao dos requisitos de controle de erosao estipula- 

dos no programa de conserva9ao; possiveis requisitos futures para preservar 

a qualidade da agua. 

Tecnologias de colheita e utiHza9ao da produgao de ragao na unidade 

agricola - avalia9ao de diversas op96es para a utiliza9ao de forragens na 

pecuaria, com enfase nas op96es de baixo custo; op96es de silagem e pastio 

de gramineas em inicio e fim de esta9ao; op96es de manejo, mistura e 

distribui9ao da ra9ao para o gado; modos de incorporar o pastoreio a progra- 

mas de engorda altamente dependentes de concentrados e/ou silagem; sis- 

temas de mistura e manejo de ra96es em pequena escala. 

Oportunidades de aIimenta9ao do gado a baixo custo - em ambito 

regional, uma avalia9ao das potenciais ofertas futuras de forragem barata e 

da capacidade da pecuaria de corte local para utilizar eficazmente as forra- 

gens disponiveis; resides ao estabelecimento de uma atividade de recria; 

potenciais conseqilencias de mudan9as na politica da unidade agricola. 
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VL Gonclusao 

Cada vez fica mais claro que as mudangas que ocorrerao na agricultura 

norte-americana ao longo das proximas cinco decadas acentuarao a impor- 

tancia da pecuaria baseada na alimentagao por forragens, particularmente no 

caso da pecuaria de corte, o maior setor da agricultura. Para tirar o maximo 

proveito das oportunidades oferecidas pelos sistemas de cria9ao de gado 

com base em forragens serao necessarias mudan9as nas politicas e priorida- 

des dos programas de pre90s de garantia, conserva9ao, salubridade e comer- 

cializa9ao dos alimentos, bem como na pesquisa agropecuaria. 

Durante um tempo demasiado longo, deixamos de explorar o poten- 

cial produtivo das forragens e centramos nossos esfor9os cientificos e admi- 

nistrativos em sistemas mais simplificados e de maior escala, os quais 

geralmente implicam a separa9ao das atividades de lavoura e pecuaria. O 

movimento em favor da agricultura sustentavel e as questoes cientificas que 

ele vem colocando em evidencia prometem conduzir a agricultura norte- 

americana em dire9ao a uma reavalia9ao das vantagens biologicas e dos 

beneficios advindos dos recursos de sistemas agncolas que utilizam rota96es 

de culturas incluindo forrageiras. Tal reavalia9ao pode e deve ser extrema- 

mente proveitosa. 

A popula9ao global e o crescimento economico nos proximos 50 anos 

olevarao constantemente a demanda por generos alimenticios e suplemen- 

tos proteicos, particularmente a partir do ano 2010, quando se preve que a 

demanda tera esgotado por completo as terras e tecnologias prontamente 

disponiveis (RUTTAN (ed.), Biological and Technical Constraints on Crop and 

Animal Productivity: Report on a Dialogue, 1989). Como um eficiente transfor- 

mador de forragens baratas em proteina de alta qualidade, o bovino de corte 

continuara a ser um dos elos fundamentals da cadeia alimentar humana. m 

Ademais, nos tropicos umidos, onde as pressoes populacionais e a degrada- 

9ao do meio ambiente parecem caminhar para uma desastrosa colisao fron- 

tal, a pecuaria com base em forrageiras e manejo intensive esta emergindo 

como uma maneira de poder usar florestas pluviais e outros recursos vulne- 

raveis da terra em sistemas agncolas que seiam produtivos, lucrativos e 

sustentaveis. 
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Nos Estados Unidos e no resto do mundo, a medida que os agriculto- 

res forem afministrando com mais vigor o cultivo de forrageiras, havera 

provavelmente um crescimento da oferta de forragens e urn declinio do 

pre9o. Com algumas notaveis excegoes - como os produtores de leite - a 

maioria dos agricultores norte-americanos nao dedicam ao cultivo de forra- 

geiras a mesma atengao que dao a outras culturas. Em qualquer dado ano, 

em talvez dois te^os das pastagens existentes no pars, os agricultores ob- 

tem, na melhor das hipoteses, metade da produce realisticamente atingivel 

e mais lucrativa que suas terras poderiam sustentar. 

A realidade economica e nossas politicas agncolas acabarao tambem 

por ser avaliadas de uma nova perspectiva. Com a evolugao desse processo, 

os passageiros de um aviao que em um dia claro sobrevoarem os Estados 

Unidos em qualquer epoca do ano, mas especialmente no inicio da primave- 

ra e no final do outono, olharao pela janela e verao uma paisagem com 

menos tons pardos e mais matizes do verde. 
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