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1	  INTRODUÇÃO	  

 

A	   ilha	   do	   Marajó,	   no	   estado	   do	   Pará,	   destaca-‐se	   pela	   grande	   extensão	   territorial,	  

apresentando	  uma	  enorme	  diversidade	  de	   contrastes	   sociais,	   econômicos	   e	   ambientais.	   A	  

origem	  cultural	   do	  povo	  marajoara	   reflete	   tradições	   indígenas,	  negras	  e	   ibéricas,	   com	   rica	  

diversidade	  de	  comportamentos	  e	  costumes.	  A	  candidatura	  da	  ilha	  do	  Marajó	  à	  Reserva	  da	  

Biosfera1	   emerge	   como	   uma	   oportunidade	   e	   um	   desafio.	   A	   oportunidade	   advém	   da	  

possibilidade	  da	  conservação	  do	  bioma	  marajoara.	  Esse	  aspecto,	  por	  outro	  lado,	  reflete	  seu	  

maior	  desafio	  que	  é	  encontrar	  formas	  de	  desenvolvimento	  sustentáveis	  para	  a	  região.	  

O	   principal	   pressuposto	   do	   desenvolvimento	   sustentável	   está	   na	   capacidade	   em	  

promover	  a	  satisfação	  das	  necessidades	  presentes	  da	  sociedade,	  sem	  impossibilitar	  que	  as	  

gerações	  futuras	  possam	  satisfazer	  as	  suas	  (COMISSÃO	  MUNDIAL	  SOBRE	  MEIO	  AMBIENTE	  E	  

DESENVOLVIMENTO,	  1991).	  Elkington	  (2004)	  contribuiu	  para	  o	  conceito	  de	  sustentabilidade	  

ao	   destacar	   que	   o	   mesmo	   deve	   basear-‐se	   no	   “Triplle	   Bottom	   Line”,	   que	   consiste	   no	  

equilíbrio	  entre	  prosperidade	  econômica,	  qualidade	  ambiental	  e	  justiça	  social.	  	  

O	   arquipélago	   do	   Marajó	   compreende	   dezesseis	   municípios	   e	   três	   microrregiões:	  

Arari;	   Portel	   e	   Furo	  de	  Breves.	   Essas	  microrregiões,	   juntas,	   abrangem	  uma	  área	  de	  68	  mil	  

km2,	  com	  influência	  tanto	  fluvial,	  quanto	  marinha.	  A	  população	  do	  arquipélago	  é	  de	  438.694	  

habitantes	  e	  a	  geografia	  das	  ilhas	  apresenta	  biomas	  caracterizados	  por	  florestas	  equatoriais,	  

áreas	  de	  transição	  e	  campos	  naturais,	  onde	  se	  pratica	  a	  pecuária,	  esta	  considerada	  uma	  das	  

principais	  atividades	  econômicas	  de	  Soure	  e	  Salvaterra,	  na	  ilha	  do	  Marajó.	  	  

A	   carne	   do	   búfalo,	   aparentemente	  muito	   parecida	   com	   a	   carne	   bovina,	   apresenta	  

características	  que	  lhe	  conferem	  grande	  valor	  comercial:	  baixos	  teores	  de	  colesterol	  (40%	  a	  

                                                
1	   Reservas	   da	   Biosfera	   são	   áreas	   geográficas	   delimitadas,	   destinadas	   à	   conservação	   da	   biodiversidade,	  
promoção	   do	   desenvolvimento	   sustentável	   e	   manutenção	   de	   valores	   culturais.	   São	   áreas	   reconhecidas	  
internacionalmente	   pelo	   Programa	  Man	   and	   Biosphere	   (MaB)	   da	  United	   Nations	   Educacional,	   Scientific	   and	  
Cultural	   Organizations	   (UNESCO).	   Essas	   áreas	   são	   escolhidas	   com	   três	   objetivos	   (i)	   conservar	   recursos	  
genéticos,	   ecossistemas	   e	   paisagens	   (ii),	   estimular	   o	   desenvolvimento	   sustentável,	   social	   e	   econômico	   (iii),	  
apoiar	   projetos	   de	   pesquisa	   e	   educação	   na	   área	   de	  meio	   ambiente,	   que	   possam	   ter	   função	   demonstrativa.	  
Atualmente,	   no	   Brasil,	   existem	   seis	   áreas	   reconhecidas	   como	   Reserva	   da	   Biosfera,	   que	   compreendem	   os	  
biomas	   da	   Caatinga,	   Amazônia	   Central,	   Cerrado,	   Serra	   do	   Espinhaço,	  Mata	  Atlântica	   e	   o	   Pantanal	   (UNESCO,	  
2010).	  
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menos	  que	  na	  carne	  bovina)	  e	  gordura	  (12	  vezes	  menos)	  o	  que	  tornam	  a	  carne	  de	  búfalo	  um	  

produto	  mais	  saudável	  (FIGUEIREDO,	  2006).	  	  

A	   produção	   leiteira,	   também	   se	   destaca	   entre	   as	   aptidões	   características	   desses	  

animais,	  representando	  uma	  importante	  fonte	  de	  renda	  para	  micros	  e	  pequenos	  produtores	  

que,	  apesar	  de	  visarem	  prioritariamente	  à	  produção	  de	  bezerros,	  têm	  na	  comercialização	  do	  

leite	   uma	   fonte	   diária	   de	   receita,	   que	   favorece	   o	   pagamento	   das	   contas	   da	   propriedade,	  

contribuindo	   para	   o	   orçamento	   doméstico	   e	   possibilitando	   uma	   projeção,	   mesmo	   que	  

pequena,	   de	   um	   fluxo	   de	   caixa	   em	   prazos	   minimamente	   estabelecidos	   (MATTOS	   et	   al.,	  

2010).	  	  

A	   pecuária	  marajoara,	   em	   geral,	   emprega	   baixa	   tecnologia	   no	   processo	   produtivo,	  

que	  caracteriza	  sistemas	  extensivos	  de	  produção.	  Na	  maioria	  das	  propriedades,	  os	  animais	  

são	   criados	   soltos	   em	   grandes	   áreas	   de	   pastos	   naturais,	   normalmente	   sem	   cercas	   (o	   que	  

impossibilita	   a	   rotação	   e	   manejo	   de	   pastagens),	   com	   baixa	   frequência	   de	   práticas	   de	  

controle	   sanitário	   e	   de	   mineralização	   do	   rebanho.	   Este	   sistema	   aumenta	   o	   número	   de	  

abortos,	  reduz	  os	  índices	  de	  natalidade,	  o	  ganho	  de	  peso	  e	  a	  produtividade	  do	  rebanho,	  que	  

apresenta	   desempenho	   econômico	   inferior	   quando	   comparado	   com	   outras	   regiões	   do	  

estado,	  que	  empregam	  técnicas	  mais	  intensivas	  em	  tecnologia	  e	  manejo	  (SANTANA;	  AMIN,	  

2002).	  	  

Quanto	   à	   questão	   ambiental,	   o	   modelo	   de	   produção	   utilizado	   na	   pecuária	   da	  

Amazônia,	   normalmente,	   se	   apresenta	   incompatível	   quando	   analisado	   sob	   a	   ótica	   da	  

sustentabilidade.	  Muitos	   e	   graves	   são	   os	   impactos	   ao	  meio	   ambiente,	   principalmente	   em	  

decorrência	  das	  derrubadas	  para	  a	  formação	  de	  pastagens,	  queimadas	  e	  poluição	  dos	  rios	  e	  

lençóis	   freáticos	   (RIBEIRO	   et	   al.,	   2005;	   MEIRELLES	   FILHO,	   2006;	   SMERALDI;	   MAY,	   2008;	  

BARRETO;	   SILVA,	   2008).	   Contudo	   uma	   maior	   regulamentação	   do	   setor	   e	   a	   decorrente	  

atuação	   mais	   intensiva	   dos	   órgãos	   de	   fiscalização,	   além	   das	   mudanças	   verificadas	   no	  

comportamento	  dos	   consumidores	   e	   canais	   de	  distribuição	   convergem,	  progressivamente,	  

para	  uma	  maior	  consciência	  ambiental,	  o	  que	  tendem	  a	  alterar	  o	  rumo	  desse	  processo	  para	  

um	  comportamento	  mais	  sustentável	  na	  atividade.	  	  

Em	  que	  pese	  o	  estudo	  pioneiro	  de	  Santana	  e	  Amin	  (2002)	  das	  cadeias	  produtivas	  da	  

pecuária	  de	  corte	  e	  de	  leite	  no	  estado	  do	  Pará,	  onde,	  a	  descrição,	  o	  mapeamento	  e	  a	  análise	  
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da	   agregação	   de	   valor	   foram	   evidenciados.	   Contudo,	   não	   se	   fez	   um	   destaque	   sobre	   o	  

potencial	  das	  cadeias	  no	  Marajó,	  considerando,	  o	  fato	  de	  que	  a	  produção,	  o	  beneficiamento	  

e	   a	   comercialização	   da	   carne	   e	   do	   leite	   dessa	   mesorregião	   apresentam	   características	  

peculiares.	  Portanto,	  este	  diagnóstico	  das	  cadeias	  de	  carne	  e	  leite	  do	  Marajó,	  sob	  a	  ótica	  das	  

cadeias	   de	   valor	   sustentáveis	   e	   inclusivas,	   pode	   contribuir	   de	   forma	   direta	   para	   o	  

desenvolvimento	  local.	  

Ademais,	  os	   resultados	  desta	  pesquisa	  podem	  contribuir	  para	  melhorar	  a	  dinâmica	  de	  

produção	   e	   comercialização	   na	   atividade,	   reduzir	   seus	   impactos	   ambientais,	   melhorar	  

índices	  de	  produtividade	  e	  estender	  aprimoramentos	  tecnológicos	  e	  gerenciais	  a	  um	  maior	  

número	   de	   produtores.	   Portanto,	   conhecer	   as	   peculiaridades	   e	   a	   estrutura	   da	   cadeia	   de	  

valor	   da	   pecuária,	   na	   ilha	   do	  Marajó,	   pode	   contribuir	   para	   identificar	   formas	   de	   incluir	   a	  

atividade	   e	   a	   região	   em	   cadeias	   de	   valores	  maiores,	  melhorando	   as	   condições	   de	   vida	   na	  

região,	   pela	   geração	   de	   renda,	   proporcionando	   melhores	   índices	   de	   qualidade	   de	   vida,	  

principalmente	   aos	   mais	   pobres.	   Com	   esse	   propósito	   algumas	   das	   questões	   norteadoras	  

deste	  estudo	  foram:	  

	  

• Qual	  é	  a	  estrutura	  da	  cadeia	  de	  valor	  da	  pecuária	  de	  Soure	  e	  Salvaterra	  no	  Marajó?	  

• Como	  se	  estabelecem	  as	  estruturas	  decisórias	  nas	  propriedades	  produtoras?	  

• Quais	  são	  os	  fatores	  limitantes	  à	  atividade	  pecuária	  em	  Soure	  e	  Salvaterra	  –	  PA?	  
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2	  OBJETIVOS	  

2.1	  OBJETIVO	  GERAL	  	  

	  

Analisar	  a	  cadeia	  de	  valor	  da	  pecuária	  de	  Soure	  e	  Salvaterra	  na	  ilha	  do	  Marajó,	  com	  foco	  nas	  

oportunidades	   para	   pequenos	   produtores	   locais	   em	   processos	   sustentáveis,	   incluindo	   a	  

visão	  geral	  da	  organização	  do	  trabalho	  e	  as	  relações	  de	  gênero.	  	  

	  

2.2	  OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  

	  

• Mapear	   e	   descrever	   a	   cadeia	   de	   valor	   da	   carne	   e	   leite	   nos	  municípios	   de	   Soure	   e	  

Salvaterra	  /Marajó;	  

• Identificar	  os	  possíveis	  conflitos	  decorrentes	  da	  expansão	  da	  atividade	  de	  pecuária,	  

com	  foco	  na	  produção	  e	  comercialização	  de	  carne	  e	  leite	  de	  Soure	  e	  Salvaterra;	  

• Identificar	   as	   condições	   que	   limitam	   a	   participação	   dos	   mais	   pobres	   na	   renda	   e	  

empregos	  gerados	  ao	  longo	  da	  cadeia	  de	  valor;	  

• Identificar	   e	   descrever	   as	   relações	   de	   gênero	   que	   se	   estabelecem	   ao	   longo	   das	  

cadeias	  de	  pecuária	  de	  corte	  e	  leite	  de	  Soure	  e	  Salvaterra.	  
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3	  MARCO	  TEÓRICO	  

	  

3.1	  CONCEITOS	  E	  FUNDAMENTOS	  DE	  CADEIAS	  DE	  VALOR	  

	  

Embora	   as	   cadeias	   de	   carne	   e	   leite	   do	   Marajó	   estejam	   em	   fase	   embrionária	   de	  

organização,	  agregação	  de	  valor	  e	  integração	  industrial,	  e	  de	  sua	  repercussão	  comercial,	  em	  

função	  da	  escala,	   ser	   local	  ou	   regional,	   apresentam-‐se	  os	   conceitos	  que	  envolvem	  cadeias	  

globais	  e	  integradas,	  para	  depois	  fazer	  a	  conexão	  dos	  pontos	  identificados	  neste	  diagnóstico.	  

A	   fabricação	   de	   produtos	   em	   escala	   global	   proporcionou,	   para	   muitos	   países	   do	  

mundo,	   oportunidades	   de	   crescimento	   econômico	   e	   geração	   de	   renda.	   A	   integração	  

coordenada	   na	   produção	   de	   componentes,	   em	   diversas	   regiões	   do	   planeta,	   acelerou	  

potencialmente	  o	  ritmo	  de	  expansão	  industrial.	  Contudo	  esse	  processo	  também	  revelou	  um	  

lado	  perverso,	  representado	  pela	  tendência	  em	  aumentar	  a	  desigualdade,	  fato	  que	  ocorreu	  

não	  apenas	  nos	  países	  pobres	  (KAPLINSKY;	  MORRIS,	  2001).	  

Os	   impactos	   da	   globalização	   foram	   percebidos,	   em	   maior	   ou	   menor	   escala,	   em	  

diferentes	   níveis	   da	   sociedade,	   representados	   por	   indivíduos,	   famílias,	   empresas,	   cidades,	  

regiões,	  setores	  ou	  nações.	  Nas	  diversas	  escalas,	  os	  que	  perderam	  com	  a	  globalização	  não	  

foram	   somente	   os	   que	   não	   participaram	   do	   processo.	   Muitos	   dos	   perdedores	   foram	  

participantes	  ativos	  do	  processo	  produtivo,	  por	  isso	  há	  necessidade	  de	  analisar	  as	  formas	  de	  

inserção	  dos	  agentes	  produtivos	  na	  economia	  global	  para	  evitar	  rendimentos	  decrescentes	  e	  

aumento	  da	  polarização	  (KAPLINSKY;	  MORRIS,	  2001).	  	  

Notadamente,	   no	  Marajó,	   a	   venda	   de	   búfalos	   vivos	   para	   o	  mercado	   internacional,	  

embora	  com	  características	  de	   insustentabilidade,	  em	  relação	  ao	  fluxo	  de	  mercado,	  é	  uma	  

forma	   de	   aproveitamento	   desse	   tipo	   de	   oportunidade,	   propiciado	   pela	   globalização	   dos	  

mercados.	  Por	  outro	  lado,	  com	  relação	  aos	  impactos	  negativos,	  eles	  ocorrem	  na	  direção	  do	  

aumento	  da	  concentração	  da	  renda	  e	  exclusão	  da	  maior	  parte	  dos	  agentes	  produtivos	  locais.	  

Portanto,	   a	   priori,	   as	   exportações	   de	   animais	   vivos,	   não	   podem	   ser	   consideradas	   uma	  

atividade	  inclusiva.	  
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Como	  forma	  de	  reverter	  o	  processo	  de	  concentração	  de	  renda	  e	  exclusão	  social	  de	  

grande	   parte	   dos	   agentes	   produtivos,	   devem-‐se	   considerar	   os	   determinantes	   do	  

desempenho	  competitivo,	  desenvolvendo	  sistemas	  que	  visem	  à	  eficiência	  técnica	  lucrativa,	  

inovadora	  e	  de	  taxas	  de	  investimento.	  Essas	  variáveis	  estruturam-‐se	  sistemicamente	  em	  três	  

níveis:	   micro;	   meso	   e	   macro.	   No	   nível	   micro	   observam-‐se	   vantagens	   comparativas	  

fundamentadas	  em	  fatores	  localizados,	  como	  a	  oferta	  de	  matérias-‐primas,	  a	  qualificação	  e	  a	  

disponibilidade	   de	   mão	   de	   obra,	   além	   da	   capacidade	   gerencial	   dos	   empresários,	   entre	  

outras.	  No	  nível	  meso,	  posicionam-‐se	  as	  atividades	  de	  suporte	  e	  de	  coordenação	  da	  cadeia	  

como	   institutos	  de	  pesquisa	   (públicos	  e	  privados)	  e	  organismos	  de	  classe.	  No	  nível	  macro,	  

encontram-‐se	   as	   condições	   institucionais	   compostas	   pelas	   esferas	   governamentais	  

(executivo,	  legislativo	  e	  judiciário),	  esse	  nível	  determina	  o	  custo	  das	  negociações	  locais	  (GTZ,	  

2007).	  	  	  

Nestes	   termos	   o	   estabelecimento	   de	   uma	   estrutura	   de	   governança,	   que	   permita	  

verificar	   como	   as	   atividades	   econômicas	   e	   produtivas	   são	   controladas	   e	   coordenadas	   ao	  

longo	  das	  inter-‐relações	  produtivas	  estabelecidas	  na	  cadeia,	  possibilita	  o	  realinhamento	  dos	  

agentes	  produtivos,	  integrando-‐os	  sustentavelmente	  às	  cadeias	  de	  valor	  (GTZ,	  2007).	  Sendo	  

assim	  a	   estrutura	  de	   governança	   visa	   coordenar	   a	   distribuição	  dos	   custos,	   dos	   lucros	   e	   as	  

formas	  como	  os	  conflitos	  serão	  solucionados.	  

Kaplinsky	  e	  Morris	  (2001)	   identificaram,	  nos	  elos	  das	  cadeias	  de	  valor,	  as	  atividades	  

necessárias	   a	   entrega	   do	   produto	   final	   aos	   consumidores,	   incluindo,	   os	   processos	   de	  

descarte	   e	   reciclagem,	   que	   ocorrem	   posteriormente	   ao	   consumo.	   Observam	   que	   existem	  

atividades	   internas,	   dentro	   de	   cala	   elo,	   que	   compõem	   atividades	   específicas.	   Os	   autores	  

também	  destacam	  que,	  normalmente,	  as	  cadeias	  são	  representadas	  verticalmente.	  Contudo,	  

na	   maioria	   das	   vezes,	   as	   cadeias	   de	   valor	   descrevem	   comportamentos	   bidirecionais,	  

influenciando	   e	   recebendo	   influência	   de	   elos	   subsequentes,	   ou	   mesmo,	   mais	   distantes,	  

como	  o	  marketing,	  os	  consumidores	  e	  os	  resíduos.	  	  	  

Ademais,	  Hitt,	  Ireland	  e	  Hoskisson	  (2002)	  destacam	  que,	  a	  análise	  da	  cadeia	  de	  valor,	  

possibilita	   entender	   a	   posição	   de	   custos	   e,	   identificar	   formas	   capazes	   de	   facilitar	   a	  

implementação	  de	  estratégias	  comerciais.	  Assim,	  a	  cadeia	  de	  valor	  pode	  ser	  mensurada	  em	  

termos	  de	  valor	  agregado,	  que	  representa	  o	  valor	  total	  produzido	  pelos	  operadores	  ao	  longo	  
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dos	   processos	   de	   compra	   e	   venda	   que,	   que	   são	   apropriados	   pelos	   operadores,	   e	   que	  

possibilitam	  a	  remuneração	  dos	  serviços	  de	  terceiros.	  A	  parcela	  que	  permanece	  na	  cadeia	  é	  

denominada	  valor	  captado.	  GTZ	  (2007,	  p.12)	  define	  valor	  agregado	  como:	  

	  
“[...]	   uma	  medida	   para	   o	   valor	   criado	   na	   economia.	   É	   equivalente	   ao	   valor	   total	  
gerado	  pelos	  operadores	  da	   cadeia	   (rendimento	  da	   cadeia	   =	  preço	   final	   obtido	  X	  
volume	  vendido).	  O	  valor	  agregado	  por	  unidade	  de	  produto	  é	  a	  diferença	  entre	  o	  
preço	  obtido	  por	  um	  operador	  de	  CV	  e	  o	  preço	  pago	  pelos	  insumos	  entregues	  pelos	  
operadores	   do	   estágio	   anterior	   da	   cadeia	   de	   valor	   e	   os	   bens	   intermediários	  
comprados	  de	  fornecedores	  de	  insumos	  e	  serviços	  que	  não	  são	  considerados	  parte	  
da	  cadeia	  de	  valor”.	  
	  

A	   tendência	   de	   as	   empresas	   transnacionais	   abandonarem	   o	   modelo	   de	   produção	  

verticalizado	  e	  passarem	  a	  concentrar-‐se	  em	  suas	  competências	  essenciais2,	  principalmente,	  

inovação,	   estratégia	   e	   marketing,	   também	   se	   refletiu,	   na	   expansão	   mundial	   de	   diversas	  

cadeias	   de	   valor.	   A	   reestruturação	   dessas	   empresas	   alterou	   as	   formas	   de	   relacionamento	  

entre	   os	   agentes	   e	   as	   diversas	   atividades,	   ao	   longo	   das	   cadeias.	   As	   estruturas	   e	   novos	  

processos	  internos,	  decorrentes	  da	  nova	  composição	  de	  atividades,	  exigiram	  mudanças	  nas	  

formas	   de	   fornecimento.	   A	   necessidade	   de	   diferenciação	   de	   produtos	   ou	   a	   adoção	   de	  

programas	  de	  qualidade	  total	  alteraram	  os	  padrões	  exigidos	  dos	  fornecedores.	  Assim,	  esse	  

conjunto	  de	  mudanças	  repercutiu	  nas	  formas	  de	  governança	  das	  cadeias	  de	  valor	  (GERDEFFI;	  

HUMPHREY;	  STURGEON,	  2005;	  SANTANA,	  2005).	  	  

A	  integração	  entre	  os	  elos	  da	  cadeia	  decorre	  da	  qualidade	  das	  relações	  estabelecidas	  

entre	   os	   operadores.	   A	   evolução	   verificada	   nas	   cadeias	   implica	   em	   maior	   coordenação	  

vertical	  entre	  os	  diferentes	  estágios.	  Nos	  processos	  em	  que	  a	  integração	  é	  completa	  entre	  os	  

compradores	   e	   fornecedores	   muitas	   funções,	   como	   produção	   e	   marketing	   das	   empresas	  

vendedoras	  são	  completamente	  controladas	  pelas	  empresas	  compradoras.	  Normalmente,	  a	  

coordenação	  das	  cadeias	  é	  assumida	  por	  uma	  empresa	  líder	  (GTZ,	  2007).	  	  

                                                
2	   Competências	   essenciais	   são	   definidas	   como	   recursos	   e	   capacidades	   que	   proporcionam	   vantagens	  
competitivas	   duradouras,	   uma	   vez	   que,	   distinguem	  os	   produtos	   e	   serviços	   fornecidos	   pela	   empresa	   de	   seus	  
concorrentes,	  posicionando-‐a,	  competitivamente	  e,	   refletindo	  sua	  personalidade.	  As	  competências	  essenciais	  
emergem	  ao	  longo	  das	  atividades	  da	  empresa,	  em	  decorrência	  de	  um	  processo	  contínuo	  de	  aprendizado.	  Nota-‐
se	  que,	  nem	  todos	  os	  recursos	  e	  capacidades	  constituem-‐se	  de	  competências	  essenciais,	  em	  muitas	  áreas,	  os	  
recursos	  e	  as	  capacidades	  não	  contribuem,	  estrategicamente,	  para	  a	  atuação	  da	  empresa.	  Isso	  ocorre,	  pois,	  em	  
determinadas	  áreas,	  o	  desempenho	  dos	  concorrentes	  é	  superior	  (HITT;	  IRELAND;	  HOSKISSON,	  2002).	  Esse	  fato	  
contribui	   para	   a	   concentração	   da	   atuação	   empresarial,	   em	   áreas,	   nas	   quais,	   a	   empresa,	   apresenta	  
competências	  distintivas.	  
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A	   análise	   das	   cadeias	   de	   valor	   apresentam-‐se,	   especialmente,	   oportunas,	   para	  

produtos	  novos	  e	  em	  países	  pobres,	  pois	  favorecem	  a	  formação	  sustentável	  de	  renda.	  Outro	  

aspecto	   na	   análise	   das	   cadeias	   de	   valor	   consiste	   na	   possibilidade,	   de	   compreender,	   o	  

ambiente	   político,	   e	   prever	   a	   alocação	   eficiente	   de	   recursos	   domésticos	   (KAPLINSKY;	  

MORRIS,	   2001).	   A	   principal	   utilização	   das	   cadeias	   de	   valor,	   até	   o	   início	   da	   década,	   foi	  

sistematizar	  a	  compreensão	  de	  como	  empresas	  e	  países	  se	  inserem	  na	  economia	  global.	  

Por	   seu	   turno,	   pressupõe	   que	   a	   solução	   sustentável	   para	   o	   problema	   da	   pobreza,	  

parte	   da	   precondição	   de	   crescimento	   econômico,	   associada	   ao	   crescimento	   favorável	   aos	  

pobres	   (GTZ,	   2007).	   Neste	   contexto,	   o	   crescimento	   estrutura-‐se	   de	   forma	   favorável	   aos	  

pobres,	  sob	  duas	  condições	  específicas.	  A	  primeira	  ocorre	  quando	  a	  renda	  das	  camadas	  mais	  

pobres	   da	   população	   cresce,	   de	   forma	  mais	   veloz	   do	   que	   a	   renda	   dos	   considerados	   não	  

pobres	   (conceito	   relativo).	  A	   segunda	   se	  manifesta,	   quando	  a	   renda	  dos	  pobres	   cresce	   ao	  

ponto	   de	   posicionar-‐se	   acima	   da	   linha	   de	   pobreza	   (conceito	   absoluto).	   Desta	   forma,	   o	  

desenvolvimento	   de	   cadeias	   de	   valor	   pode	   contribuir	   expressivamente	   para	   a	   redução	   da	  

pobreza,	  desde	  que	  ocorra	  em	  atividades	  que	  sejam	  acessíveis	  aos	  pobres.	  

	  

3.2	  A	  PECUÁRIA	  NO	  PARÁ	  E	  NO	  MARAJÓ	  

	  

A	  trajetória	  histórica	  do	  processo	  produtivo	  da	  pecuária,	  na	  ilha	  do	  Marajó,	  contribui,	  

fortemente,	  para	  a	  compreensão	  de	  sua	  realidade	  contemporânea.	  Os	  primeiros	  registros	  da	  

pecuária	   marajoara	   remontam	   ao	   século	   XVII,	   quando	   foram	   construídos	   os	   primeiros	  

currais,	   localizados	   na	   margem	   esquerda	   do	   rio	   Mauá,	   afluente	   do	   rio	   Arari.	   Contudo	   a	  

atividade	  iniciou	  um	  processo	  de	  aceleração	  por	  ocasião	  da	  chegada	  dos	  frades	  Mercedários	  

e	   Jesuítas	   que,	   rapidamente,	   tornaram-‐se	  os	  maiores	   produtores	   na	   criação	  de	   gado	  e	  de	  

cavalos,	   despertando	   o	   interesse	   de	   outros	   criadores	   e	   do	   próprio	   governo	   estadual	   e	  

federal	  (MIRANDA	  NETO,	  2005).	  

A	   pecuária	   marajoara	   crescia	   rapidamente	   e,	   em	   muitas	   propriedades,	   vinha	  

acompanhada	   dos	   engenhos	   de	   açúcar	   e	   da	   lavoura	   que	   aproveitavam,	   além	   da	   imensa	  

extensão	  de	  terras	  de	  propriedade	  do	  estado,	  à	  grande	  quantidade	  de	  mão	  de	  obra	  escrava	  

e	   indígena,	  e	  com	  o	  apoio	  do	  Governo	  Estadual	  que,	  na	  gestão	  de	  Fernão	  Carilho	  (1640?	  –	  
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1705?)	  incentivou	  os	  criadores	  que	  atuavam	  na	  região	  continental,	  a	  se	  mudarem	  para	  a	  ilha	  

do	  Marajó,	   em	   1702.	   A	   pecuária	   concentrou-‐se,	   principalmente,	   às	  margens	   do	   rio	   Arari,	  

onde	  se	  localizava	  a	  maior	  parte	  das	  Sesmarias	  (MIRANDA	  NETO,	  2005).	  Esse	  fato,	  associado	  

às	   características	   geográficas	   da	   região,	   explicam	   a	   atual	   concentração	   do	   rebanho	   na	  

microrregião	  do	  Arari3.	  

No	   final	   do	   século	   XIX,	   em	   consequência	   do	   naufrágio	   na	   foz	   do	   rio	   Amazonas,	  

chegaram	  os	  primeiros	  espécimes	  bubalinos	  no	  arquipélago.	  Esses	  animais	  eram	  importados	  

da	   Índia	   e	   seguiam	   rumo	   à	   Guiana	   Francesa.	   As	   condições	   geográficas	   semelhantes	   às	  

regiões	  alagadas	  da	  Ásia	  propiciaram	  o	  habitat	  necessário	  para	  a	  rápida	  e	  vigorosa	  expansão	  

desse	  espécime	  na	  região,	  fato	  fortalecido	  pelas	  importações	  de	  novos	  animais	  no	  século	  XX	  

(MONTEIRO,	  2009).	  	  	  	  	  

Os	   processos	   intervencionistas	   do	   estado	   associados	   à	   atuação	   das	   instituições	  

religiosas	  evidenciam	  uma	  compreensão	  que	  a	  região	  nunca	  teve	  oportunidade	  de	  conduzir	  

o	   próprio	   destino.	   Essa	   compreensão	   apresenta-‐se	   muito	   distante	   da	   realidade	   das	  

tradicionais	  comunidades	  locais.	  As	  terras	  marajoaras	  foram	  doadas,	  desapropriadas,	  doadas	  

novamente	   e	   no	   período	   das	   Fazendas	   Nacionais	   tornaram-‐se	   um	   problema	   para	   a	  

administração	  pública	  até	  serem	  leiloadas.	  

A	   região	   tão	   rica	   em	  biodiversidade	   foi	   explorada,	   não	   se	   observando,	   conforme	  o	  

contexto	  histórico	  do	  arquipélago,	  um	  processo	  efetivo	  de	  desenvolvimento	  sustentável.	  Os	  

índios	  e	  os	  negros	  foram	  escravizados	  e	  aculturados.	  Paralelamente,	  a	  falta	  de	  promoção	  da	  

infraestrutura	  produtiva,	  principalmente	  energia	  e	  transportes,	  impossibilitou	  a	  implantação	  

e	   a	   modernização	   das	   atividades	   industriais.	   Enfim	   o	   processo	   verificado,	   atualmente,	   na	  

região,	   sobretudo	   ao	   abordar	   questões	   como	   desenvolvimento	   e	   empoderamento	   têm	  

origens,	   antes	   de	   tudo,	   em	   um	   processo	   político	   e	   histórico,	   desenvolvido	   de	   cima	   para	  

baixo,	  sem	  ouvir	  as	  demandas	  e	  realidades	  locais.	  	  	  	  	  	  	  

Como	   reflexo,	   o	   comportamento	   dos	   atores	   sociais	   e	   institucionais	   envolvidos	   nos	  

sistemas	  de	  produção	  da	  pecuária	  na	  região	  refletem	  esse	  contexto	  histórico,	  com	  condutas	  

individualizadas	   dentro	   do	   sistema	   de	   produção	   decorrentes	   da	   ausência	   ou	   mesmo	   da	  

                                                
3	  Os	  municípios	  da	  microrregião	  do	  Arari	  são	  Cachoeira	  do	  Arari,	  Chaves,	  Muaná,	  Ponta	  de	  Pedras,	  Salvaterra,	  
Santa	  Cruz	  do	  Arari	  e	  Soure.	  
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formação	  de	  laços	  tênues	  de	  capital	  social,	  que	  representam	  as	  dinâmicas	  das	  organizações	  

formais	   dos	   atores	   sociais	   (associações,	   cooperativas	   e	   sindicatos),	   bem	   como,	   o	  

estabelecimento	  de	  vínculos	  interinstitucionais	  de	  cooperação	  e	  confiança	  mútuos,	  de	  forma	  

a	  solucionar	  impasses	  coletivos,	  resolver	  conflitos	  e	  dinamizar	  os	  sistemas	  produtivos,	  sendo	  

esta,	  uma	  das	  premissas	  do	  desenvolvimento	  local	  e	  da	  formação	  de	  vantagens	  competitivas	  

nos	  arranjos.	  

Sobre	   o	   estado	   da	   arte	   da	   pecuária,	   mormente,	   os	   trabalhos	   versam	   sobre	  

diagnósticos	   que	   retratam	   a	   conjuntura	   econômica	   da	   pecuária	   no	   Brasil	   e	   no	   Pará,	  

abordando	   questões	   como	   os	   tipos	   de	   sistemas	   de	   produção	   adotados,	   tecnologia,	   as	  

características	  do	  produtor,	   idade,	  origem,	  número	  pessoas	  da	   família	   envolvidas,	  mão	  de	  

obra	   terceirizada,	  mix	  de	  atividades	  geradoras	  de	   renda,	  uso	  da	   terra	  e	  pastagem,	  manejo	  

alimentar	  e	  do	  rebanho,	  produtividade,	  comercialização,	  taxas	  de	  mortalidade,	  sanidade	  dos	  

animais	  e	  higiene	  do	  leite	  (LUDOVINO	  et	  al.,	  2000;	  SIMÃO	  NETO	  et	  al.,	  2000;	  GOMES,	  2001;	  

VEIGA	  et	  al.,	  2004;	  ZOCCAL	  et	  al.,	  2004).	  As	  informações,	  muitas	  vezes,	  são	  apresentadas	  de	  

forma	   segmentada,	   independentemente	   se	   o	   porte	   é	   de	   pequenos,	   médios	   ou	   grandes	  

produtores,	   e	   com	   grande	   dificuldade	   em	   tecer	   análises	   mais	   sistêmicas	   da	   cadeia,	   cujo	  

objetivo	   final	   é	   a	   difusão	   de	   inovações	   para	   aumentar	   a	   produtividade,	   integrar	   os	  

produtores	  no	  mercado	  e	  dinamizar	  a	  produção.	  	  

Santos	  et	  al.	  (2007)	  e	  Valentin	  e	  Andrade	  (2009)	  destacam	  a	  preocupação	  em	  estudar	  

o	   mercado	   e	   a	   dinâmica	   local	   da	   cadeia	   produtiva	   da	   pecuária,	   evidenciando,	   não	   só	   os	  

sistemas	  de	  produção,	  mão	  de	  obra	  utilizada,	  tecnologia,	  crédito,	  infraestrutura,	  assistência	  

técnica,	  mercados	   e	   direitos	   de	  propriedade,	  mas	   compreendendo-‐os	   a	   partir	   dos	   elos	   de	  

coordenação	   da	   cadeia,	   a	   fim	   de	   promover	   o	   desenvolvimento	   sustentável	   da	   pecuária	  

bovina	   de	   corte	   e	   leite	   e,	   ao	  mesmo	   tempo,	   reduzir	   as	   taxas	   de	   desmatamento.	   Por	   fim,	  

destacam-‐se	  as	  estratégias	   como	  marketing	  e	  agregação	  de	  valor	  do	  produto,	   visando	  um	  

melhor	  posicionamento	  competitivo.	  

O	   grande	   desafio	   dos	   projetos	   de	   intervenção	   e	   com	   proposições	   de	   Pesquisa	   e	  

Desenvolvimento	  deve	  ser	  no	  sentido	  de	  promover	  a	  inclusão	  dos	  atores,	  tradicionalmente	  

envolvidos	   nas	   cadeias.	   Só	   para	   se	   ter	   uma	   ideia	   da	   importância	   da	   pecuária	   na	   região,	  

segundo	  o	  Instituto	  de	  Desenvolvimento	  Econômico-‐Social	  do	  Pará	  (IDESP,	  1971)	  apud	  Vieira	  
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(2000),	  o	  primeiro	  registro	  de	  fabricação	  artesanal	  dos	  primeiros	  queijos	  na	  ilha	  do	  Marajó	  

datam	  de	  1921,	  com	  a	  produtora	  rural	  Lúcia	  Dias.	  

Deve-‐se	  considerar	  que	  o	  queijo	  do	  Marajó	  corresponde	  a	  uma	  indicação	  geográfica	  

que,	  a	  despeito	  de	  suas	  características	  de	  produção,	  com	  simplicidade	  (artesanal),	  possuem	  

valor	  histórico,	  cultural	  e	  econômico	  que	  devem	  ser	  preservados.	  Convém	  notar	  que,	  muito	  

embora	   conhecido	   e	   procurado	   pelos	   consumidores,	   nem	   sempre	   possui	   garantia	   de	  

segurança	   alimentar	   e	   se	   adapta	   às	   normas	   vigentes	   colocadas	   pelo	   Ministério	   da	  

Agricultura.	  Como	  decorrência,	  apesar	  da	  preferência	  de	  muitos	  consumidores,	  os	  produtos	  

normalmente	  são	  vendidos	  de	  forma	  clandestina	  e	  sem	  controle	  de	  qualidade,	  fato	  que	  os	  

coloca	  fora	  das	  prateleiras	  dos	  supermercados,	  principal	  elo	  dos	  canais	  de	  distribuição.	  	  

A	  despeito	  do	  amplo	  potencial	  de	  mercado	  consumidor	  na	  região	  metropolitana	  de	  

Belém,	  que	  se	  aproxima	  dos	  dois	  milhões	  de	  habitantes,	  grande	  parte	  dos	  produtos	  lácteos	  é	  

importada,	   principalmente,	   das	   regiões	   Sudeste	   e	   Centro-‐Oeste	   do	   país,	   produzidos	   por	  

agroindustriais	  nacionais	  e	  internacionais,	  que	  é	  devido	  à	  baixa	  produtividade	  do	  sistema	  e	  

ao	  conceito	  geralmente	  negativo	  do	  leite	   in	  natura	  e	  dos	  outros	  produtos	  leiteiros	  caseiros	  

da	  região	  Norte,	  decorrentes	  da	  falta	  de	  higiene	  na	  manipulação	  e	  de	  adulteração	  do	   leite	  

entre	   a	   ordenha	   e	   a	   comercialização	   (LUDOVINO	   et	   al.,	   2000;	   SIMÃO	   NETO;	   VEIGA;	  

TOURRAND,	  2000).	  	  

Vieira	  (2000)	  destacava	  que	  no	  estado	  do	  Pará	  existiam	  quinze	  agroindústrias	  de	  leite	  

(queijos,	  iogurtes,	  manteiga	  e	  leite),	  resultantes	  de	  30%	  do	  volume	  produzido,	  os	  outros	  70%	  

da	  produção	  eram	  consumidos	  nas	  propriedades,	  vendidos	  na	   forma	  de	   leite	  cru	  ou	  como	  

queijo	  artesanal.	  Como	  consequência,	  não	  havia	  uma	  relação	  regular	  entre	  os	  produtores	  e	  

os	   laticínios,	  que	  não	  conseguiam	  manter	  um	  fluxo	  regular	  da	  matéria-‐prima.	  Esse	  cenário	  

vem	  alterando-‐se	  ao	   longo	  do	   tempo,	  ao	  ponto	  de	  que	  em	  2010,	   segundo	  os	   registros	  da	  

Agência	   de	  Defesa	   Agropecuária	   do	   Pará	   (ADEPARÁ)	   e	   do	   Serviço	   de	   Inspeção	   Federal	   do	  

Ministério	   da	  Agricultura,	   Pecuária	   e	  Abastecimento	   (SIF/MAPA),	   já	   existiam	   trinta	   e	   nove	  

indústrias	   instaladas	   e	   em	   funcionamento	   no	   estado,	   distribuídas	   por	   27	   municípios,	  

localizados,	   principalmente,	   na	   região	   sudeste	   do	   Estado,	   fato	   que	   representa	   um	  

crescimento	  de	  cento	  e	  sessenta	  por	  cento	  no	  número	  de	  estabelecimentos	  ao	  longo	  de	  dez	  

anos.	   No	   arquipélago	   do	  Marajó,	   não	   há	   nenhuma	   indústria	   com	   registro	   nos	   órgãos	   de	  
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fiscalização	   em	   funcionamento,	   o	   que	   coloca	   os	   produtos	   lácteos	   da	   região	   na	  

clandestinidade.	  	  	  	  

Outra	  cadeia	  que	  pode	  ser	  desenvolvida	  por	  meio	  da	  pecuária	  do	  leite	  é	  a	  do	  turismo,	  

considerando	   o	   potencial	   para	   o	   desenvolvimento	   de	   rotas	   das	   agroindústrias	   do	   leite	   e	  

derivados,	   tal	   qual	   já	   ocorre	   no	   estado	   de	  Minas	   Gerais	   com	   o	   fomento	   ao	   turismo	   rural	  

usando	  o	  slogan	  da	  rota	  da	  cachaça.	  

Hernández	   (2010)	   destaca	   que,	   do	   ponto	   de	   vista	   da	   inclusão	   dos	   atores,	   se	   deve	  

considerar	   que,	   na	   cadeia	   da	   pecuária	   leiteira,	   a	   discussão	   da	   igualdade	   de	   gênero	   e	   o	  

desenvolvimento	  de	  proposições	  de	  projetos,	  neste	  sentido,	  devem	  ser	  uma	  práxis	  presente,	  

considerando	   que,	   tradicionalmente,	   a	   produção	   leiteira	   familiar	   é	   desenvolvida	   pelas	  

mulheres,	   especialmente	   as	   atividades	   de	   ordenha,	   sendo	   o	   aprendizado	   das	   técnicas	  

passado	  de	  mãe	  para	   filha.	   Contudo	   com	  a	  utilização	  da	   tecnologia	   e	  nível	   de	   atuação	  no	  

mercado	  da	  atividade	  leiteira,	  contribuem	  para	  a	  inserção	  dos	  homens	  na	  atividade,	  ou	  seja,	  

é	   a	   importância	   comercial	   que	   determina	   sua	   participação	   e	   deixa	   de	   ser	   uma	   atividade	  

tipicamente	   feminina,	   parafraseada	   normalmente	   como	   “tirar	   leite	   é	   coisa	   de	   mulher”,	  

sendo	  que,	  aos	  poucos,	  vai	  se	  redefinindo,	  passando	  para	  o	  domínio	  masculino.	  
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4	  METODOLOGIA	  

	  

O	   local	  da	  pesquisa	   foi	  a	   ilha	  do	  Marajó	   -‐	  PA	   (Figura	  1),	  nos	  municípios	  de	  Soure	  e	  

Salvaterra,	  ambos	   localizados	  na	  microrregião	  do	  Arari	  que	  compreendem	  a	  região	  onde	  a	  

cadeia	   de	   valor	   da	   pecuária	   é	   mais	   desenvolvida.	   Completaram	   a	   coleta	   de	   dados,	   os	  

operadores	   localizados	   em	   outras	   áreas,	   principalmente	   no	   continente	   (frigoríficos,	  

curtumes,	  dentre	  outros)	  que	  atuam	  no	  processo	  de	  agregação	  de	  valor,	  além	  de	  entidades	  

que	   puderam	   contribuir	   no	   entendimento	   das	   atividades	   da	   cadeia,	   como	   associações	   e	  

cooperativas,	  dentre	  outras.	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  1.	  Localização	  geográfica	  da	  ilha	  do	  Marajó/Pará.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  BRASIL	  (2007).	  	  	  

	  

4.1	  CLASSIFICAÇÃO	  DA	  PESQUISA	  

	   	  

A	  pesquisa	   classifica-‐se	   como	  um	  estudo	  exploratório	  e	  descritivo,	   com	  abordagem	  

qualitativa	   e	   quantitativa,	   desenvolvida	   por	   meio	   de	   pesquisa	   de	   campo.	   As	   técnicas	   de	  

coletas	  de	  dados	  utilizadas	  possibilitaram	  o	  aprofundamento	  da	  compreensão	  da	  cadeia	  de	  

valor	   da	   pecuária	   na	   ilha	   do	   Marajó,	   com	   foco,	   principalmente,	   nas	   oportunidades	   para	  
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pequenos	   produtores	   locais	   em	   processos	   sustentáveis,	   incluindo	   a	   visão	   geral	   da	  

organização	  do	  trabalho	  e	  as	  relações	  de	  gênero.	  	  

O	  universo	  de	  pesquisa	  foi	  composto	  por	  vinte	  e	  três	  produtores	  e	  pelos	  operadores	  

da	  cadeia	  de	  valor	  da	  pecuária	  de	  carne	  e	  leite	  na	  ilha	  do	  Marajó	  e	  no	  continente,	  incluindo	  

partes	  interessadas	  que	  pudessem	  intervir	  nas	  atividades	  da	  cadeia	  de	  valor.	  	  

	  

4.2	  PROCEDIMENTOS	  METODOLÓGICOS	  

	  

Na	   reunião	   de	   informações,	   as	   técnicas	   de	   coletas	   de	   dados	   utilizadas	   foram	   um	  

levantamento	  bibliográfico	   (fase	  exploratória	  e	  construção	  do	  marco	  teórico),	  documental,	  

observação,	   entrevista	   com	   questionário	   e	   em	   profundidade.	   Essas	   técnicas	   combinadas	  

foram	  sistematizadas	  e	  trianguladas,	  de	  forma	  a	  atender	  os	  objetivos	  da	  pesquisa.	  	  

Na	   obtenção	   do	   objetivo	   específico	   “descrever	   a	   cadeia	   de	   valor	   da	   pecuária	   na	  

região”	   foi	   utilizada	   a	   técnica	   de	   observação	   e	   entrevista	   em	   profundidade.	   Quanto	   ao	  

objetivo	   “prever	   possíveis	   conflitos	   decorrentes	   da	   expansão	   da	   atividade	   pecuária	   na	  

região”	  foi	  utilizada	  a	  entrevista	  em	  profundidade	  com	  produtores,	  associações	  e	  sindicados	  

(quilombolas,	  assentados,	   comunidades).	  Para	  o	  objetivo	  “identificar	  pontos	   fortes,	   fracos,	  

oportunidades	   e	   ameaças	   ao	  processo	  produtivo”.	   Foram	  utilizados,	   de	   forma	   combinada,	  

entrevistas	   em	   profundidade	   e	   questionário,	   com	   os	   operadores	   que	   complementam	   a	  

cadeia	  de	  valor,	  além	  da	  análise	  da	  legislação	  que	  regula	  a	  atividade.	  	  

Quanto	   ao	   objetivo	   “identificar	   condições	   que	   limitam	   a	   participação	   dos	   mais	  

pobres”	   foi	   obtido	   pela	   sistematização	   das	   etapas	   anteriores.	   Nas	   entrevistas,	   a	  

determinação	  da	  amostra	  foi	  não	  probabilística	  por	  julgamento.	  Essa	  forma	  de	  amostragem	  

baseia-‐se	  na	  avaliação	  pessoal	  do	  pesquisador,	  que	  convida	  os	  entrevistados	  a	  participarem	  

da	   pesquisa,	   conforme	   seu	   convencimento,	   que	   o	   entrevistado,	   compondo	   o	   universo	   de	  

pesquisa,	   pode	   contribuir	   efetivamente	   prestando	   informações	   que	   contribuam	   para	   a	  

solução	  do	  problema	  de	  pesquisa.	  	  

Após	   o	   convite,	   o	   entrevistado	   aceita	   ou	   recusa	   participar.	   Desta	   forma,	   os	   que	  

optam	   por	   responder	   aos	   questionamentos,	   o	   fazem	   por	   livre	   consentimento.	   Para	   a	  

descrição	  da	  cadeia	  de	  valor	  da	  pecuária.	  A	  seleção	  da	  amostra	  ocorreu	  por	  meio	  da	  técnica	  
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de	   “bola	   de	   neve”,	   uma	   vez	   que,	   essa	   técnica	   possibilita	   que	   o	   entrevistado	   indique	   o	  

entrevistado	  seguinte,	  desvendando	  assim	  a	  rede	  de	  inter-‐relacionamentos	  estabelecida	  na	  

cadeia.	  	  

Com	   isso	   buscou-‐se	   contribuir	   na	   sistematização	   e	   entendimento	   do	   fenômeno,	  

identificando	  características,	  influências	  e	  conformações	  da	  cadeia	  de	  produção	  da	  pecuária	  

no	   Marajó.	   Assim	   como	   as	   nuances,	   peculiaridades	   regionais	   e	   a	   importância	   efetiva	   da	  

cadeia	  como	  elemento	  de	  desenvolvimento	  sustentável	  e	  inclusão	  dos	  mais	  pobres,	  além	  da	  

compreensão	   das	   questões	   de	   gênero	   na	   agregação	   de	   valor	   de	   produtos	   pecuários,	   nas	  

unidades	  de	  produção.	  

A	   pesquisa	   foi	   estruturada	   em	   três	   fases	   principais.	   A	   primeira,	   exploratória,	  

objetivou	  coletar	  informações	  gerais	  (questões	  de	  aprofundamento)	  possibilitando	  formar	  o	  

conhecimento	  sobre	  o	  tema	  e	  o	  objeto	  de	  estudo,	  além	  de	  fundamentar	  o	  levantamento	  de	  

informações	   bibliográficas	   e	   documentais,	   bem	   como	   a	   elaboração	   dos	   roteiros	   e	  

questionários.	  Em	  seguida,	  foi	  feita	  a	  pesquisa	  de	  campo,	  que	  iniciou	  com	  as	  entrevistas	  em	  

profundidade	  e	  a	  observação.	  Nesta	  fase,	  os	  pontos	  principais	  da	  cadeia	  foram	  observados	  e	  

identificados.	   Essa	   fase	   contribuiu	   para	   refinar	   os	   instrumentos	   de	   coleta	   de	   dados,	  

promovendo	  os	  ajustes	  necessários.	  A	  terceira	  e	  última	  fase	  do	  procedimento	  metodológico	  

compreendeu	  a	  sistematização	  das	  informações	  para	  redação	  do	  relatório	  final	  da	  pesquisa.	  	  

Nesta	  fase,	  os	  resultados	  de	  campo	  e	  exploratórios	  compuseram	  a	  análise,	  de	  forma	  a	  obter	  

a	   resposta	   para	   as	   questões	   norteadoras	   da	   pesquisa,	   pela	   triangulação	   das	   informações	  

obtidas.	  
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5	  ANÁLISE	  DOS	  RESULTADOS	  

	  

Essa	   seção	  do	   relatório	  apresenta	  os	   resultados	  do	   trabalho	  de	   campo,	  de	   forma	  a	  

sistematizar	   as	   informações	   e	   a	   possibilitar	   a	   obtenção	   dos	   objetivos	   da	   pesquisa,	  

identificando	   as	   características	   da	   pecuária	   no	   Marajó,	   os	   fatores	   limitadores	   e	  

impulsionadores	  da	  atividade	  na	  região	  e	  as	  possíveis	  questões	  de	  conflitos	  decorrentes	  da	  

expansão	   da	   atividade	   da	   pecuária	   e	   do	   contexto	   da	   ilha.	   A	   estrutura	   desta	   seção	   foi	  

sistematizada	  em	  cinco	  subseções,	  além	  desta	  apresentação.	  A	  primeira	  subseção	  descreve	  

o	  perfil	  do	  produtor	  entrevistado,	  evidenciando	  estado	  civil,	  escolaridade,	  tempo	  no	  Marajó,	  

entre	  outras	  peculiaridades	  que	  caracterizem	  a	  amostra.	  	  

	  A	   segunda	   subseção	   estabelece	   o	   mapeamento	   e	   descreve	   o	   fluxo	   da	   cadeia	   de	  

produção	  da	  pecuária	  no	  Marajó,	  apresentando	  um	  panorama	  geral	  da	  atividade	  de	  pecuária	  

e	   suas	   relações	   ao	   longo	   da	   cadeia.	   Na	   terceira	   subseção,	   intitulada	   “Os	   sistemas	   de	  

produção	   na	   pecuária	   do	   Marajó”,	   serão	   aprofundados	   os	   detalhamentos	   do	   processo	  

produtivo.	   Nessa	   subseção	   existem	   duas	   subdivisões,	   uma	   específica	   para	   o	  mercado	   e	   a	  

comercialização	  da	  carne	  e	  do	  couro	  e	  outra	  para	  a	  comercialização	  do	  leite	  e	  do	  queijo.	  

A	  quarta	  subseção	  denominada	  “Relações	  de	  gênero	  e	  poder	  na	  pecuária	  do	  Marajó”,	  

discute	   questões	   de	   empoderamento	   na	   cadeia	   da	   pecuária,	   descreve	   resumidamente	   a	  

atuação	  quanto	   ao	   gênero	  e	   à	   apropriação	  da	   riqueza	   gerada	  entre	  os	   elos	   envolvidos	  no	  

processo	   produtivo.	   Essa	   subseção	   apresenta	   como	   as	   atividades	   se	   distribuem	   entre	  

homens,	  mulheres,	  adultos,	  crianças	  e	  empregados,	  na	  atividade	  de	  pecuária.	  Quem	  são	  os	  

responsáveis	   pelas	   compras,	   vendas,	   decisões	   de	   investimentos	   e	   pela	   administração	   dos	  

recursos.	  

A	   quinta	   subseção	   “A	   estrutura	   de	   governança	   da	   pecuária	   no	   Marajó”	   tem	   por	  

objetivo	  descrever	  a	  atuação	  dos	  agentes	  institucionais	  na	  região	  e	  o	  reflexo	  dessa	  atuação,	  

na	   cadeia	   de	   valor.	   São	   analisadas	   organizações,	   entidades	   de	   classe,	   órgão	   de	   apoio	   à	  

produção,	   entre	   outras.	   Discutem	   questões	   como	   benefícios	   e	   deficiências	   das	   entidades,	  

necessidades	   locais	   e	   participação	   em	   organizações,	   de	   forma	   a	   identificar	   fatores	  

fundamentados	  no	  capital	  social	  e	  possibilidades	  de	  promoção	  de	  ações	  conjuntas.	  
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Completam	   o	   relatório,	   a	   apresentação	   da	   atual	   situação	   da	   Reserva	   Extrativista	  

(RESEX)	   Marinha	   de	   Soure	   e	   do	   Movimento	   Quilombola,	   no	   qual	   as	   comunidades	  

descendentes	  dos	  quilombos	  da	  ilha	  pleiteiam	  a	  demarcação	  de	  suas	  terras.	  Assim	  como,	  da	  

devolução	  das	  áreas	  que	  acreditam	  terem	  sido	  tomadas	  das	  comunidades	  tradicionais	  pelos	  

fazendeiros	  da	  região,	  por	  ocasião	  da	  demarcação	  das	  áreas	  de	  fazendas.	  Características	  que	  

representam	  riscos	  à	  expansão	  da	  cadeia	  no	  arquipélago.	  Por	  fim,	  as	  considerações	  finais	  e	  

os	  elementos	  para	  políticas	  públicas.	  

	  

5.1	  PERFIL	  DO	  PRODUTOR	  ENTREVISTADO	  

	  

A	   pesquisa	   foi	   realizada	   com	   vinte	   e	   três	   produtores,	   sendo	   vinte	   homens	   e	   três	  

mulheres,	   o	   que	   indica	   a	   maior	   inclusão	   social	   e	   participação	   dos	   homens	   na	   cadeia	   de	  

pecuária	  de	  corte	  e	   leite	  no	  Marajó.	  Por	  outro	   lado,	  pode-‐se	  perceber,	  conforme	  dados	  da	  

Tabela	   1,	   que	   quase	   70%	   dos	   entrevistados	   são	   casados	   ou	   vivem	   em	   regime	   de	  

concubinato,	   indicando	   que,	   a	   despeito	   de	   constituírem	   famílias,	   grande	   parte	   das	  

informações	  foi	  fornecida	  pelos	  homens.	  Nesta	  situação,	  pode-‐se	  inferir	  o	  maior	  poder	  dos	  

homens,	   enquanto	   chefes	   de	   família,	   nas	   tomadas	   de	   decisão	   e	   execução	   de	   atividades	  

relativas	  à	  pecuária	  de	  corte	  e	  leite	  no	  Marajó.	  	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  1.	  Estado	  civil	  dos	  produtores	  entrevistados.	  

Estado	  Civil	   Frequência	   %	   Acumulado	  
Casado(a)	   15	   65,2	   65,2	  
Solteiro(a)	   5	   21,7	   87,0	  
Viúvo(a)	   1	   4,3	   91,3	  
Concubinato	   1	   4,3	   95,7	  
Divorciado(a)	   1	   4,3	   100,0	  
Total	   23	   100,0	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

	   Grande	   parte	   dos	   produtores	   (87%)	   é	   proprietário	   das	   áreas	   onde	   desenvolve	   a	  

pecuária,	   normalmente	   por	   herança	   de	   família,	   repassada	   entre	   gerações,	   considerando	  

que,	  conforme	  a	  Tabela	  2,	  82,6%	  dos	  pesquisados,	  possuem	  suas	  propriedades	  há	  mais	  de	  
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vinte	  anos.	  Este	  mesmo	  percentual,	  ou	   seja,	  82,6%	  citaram	  que	  escolheram	  desenvolver	  a	  

pecuária	  no	  Marajó,	  devido	  aos	  pais	  já	  trabalharem	  na	  atividade.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  2.	  Tempo	  que	  os	  entrevistados	  possuem	  a	  propriedade	  no	  Marajó.	  

Tempo	  na	  propriedade	   Frequência	  	   %	   Acumulado	  
Entre	  6	  e	  10	  anos	   2	   8,7	   8,7	  
Entre	  11	  e	  20	  anos	   2	   8,7	   17,4	  
Mais	  de	  20	  anos	   19	   82,6	   100,0	  
Total	   23	   100,0	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

Contudo	  quando	  se	  perguntou	  a	  naturalidade	  desses	  produtores,	  conforme	  a	  Tabela	  

3	  pode-‐se	  perceber	  que,	  grande	  parte	  deles	  é	  de	  Belém	  (52%),	   tendência	  comum	  entre	  os	  

produtores	   de	   pecuária	   no	  Marajó,	   independente	   da	   geração,	   posto	   que	   suas	   residências	  

fixas	   estão	   em	   Belém,	   em	   sua	   maioria,	   e	   não	   nos	   centros	   de	   Soure	   e	   Salvaterra.	   Estes	  

produtores,	  apenas	  passam	  períodos	  nas	  fazendas	  que,	  normalmente,	  são	  gerenciadas	  por	  

terceiros.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  3.	  Naturalidade	  dos	  produtores	  entrevistados.	  
Naturalidade	   Frequência	   %	   Acumulado	  
Belém	   12	   52,2	   52,2	  
Breves	   1	   4,3	   56,5	  
Santa	  Cruz	  do	  Arari	   1	   4,3	   60,9	  
São	  Miguel	  do	  Guamá	   1	   4,3	   65,2	  
Soure	   7	   30,4	   95,7	  
Uberaba	   1	   4,3	   100,0	  
Total	   23	   100,0	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

Estes	   entrevistados,	   conforme	   dados	   da	   Tabela	   4,	   possuem	   faixa	   etária,	   em	   sua	  

maioria,	  de	  51	  a	  60	  anos,	  em	  34,8%	  dos	  casos	  e,	  em	  segundo	  lugar,	  entre	  41	  e	  50	  anos,	  com	  

26,1%,	  indicando	  que	  o	  produtor	  do	  Marajó,	  normalmente,	  possui	  experiência	  na	  atividade,	  

e	  que,	  por	  outro	  lado,	  pode-‐se	  perceber	  o	  pouco	  envolvimento	  de	  jovens	  entre	  20	  e	  30	  anos,	  

apenas	   8,7%	   da	   amostra	   pesquisada,	   com	   a	   pecuária	   de	   corte	   e	   leite.	   Este	   dado	   decorre,	  

porque	   grande	   parte	   dos	   filhos	   dos	   fazendeiros	   mora	   na	   capital	   Belém,	   privilegiando	   ao	  
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longo	  de	  sua	  formação	  profissional	  outros	  ramos	  de	  atuação,	  mais	  voltados	  à	  vida	  na	  capital,	  

conforme	  se	  pode	  perceber	  no	  decorrer	  da	  pesquisa.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  4.	  Faixa	  etária	  dos	  entrevistados	  que	  atuam	  na	  pecuária	  no	  Marajó.	  
Idade	   Frequência	   %	   Acumulado	  
Entre	  20	  e	  30	  anos	   2	   8,7	   8,7	  
Entre	  31	  e	  40	  anos	   3	   13,0	   21,7	  
Entre	  41	  e	  50	  anos	   6	   26,1	   47,8	  
Entre	  51	  e	  60	  anos	   8	   34,8	   82,6	  
Acima	  de	  60	  anos	   4	   17,4	   100,0	  
Total	   23	   100,0	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

	   Pode-‐se	   destacar	   que	   o	   pecuarista	   do	   Marajó	   possui,	   em	   sua	   maioria,	   nível	   de	  

educação	   formal	   superior.	   De	   acordo	   com	   os	   dados	   da	   Tabela	   5,	   quase	   50%	   dos	  

entrevistados	   possui	   formação	   superior,	   e	   21,7%	   possui	   o	   ensino	  médio	   completo,	   o	   que	  

poderia	  indicar	  uma	  maior	  facilidade	  na	  implementação	  de	  inovações	  tecnológicas,	  técnicas	  

e	   de	   gestão,	   por	   parte	   dos	   produtores,	   dada	   a	   maior	   facilidade	   de	   entendimento,	  

possibilitada	  pela	  educação	  formal.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  5.	  Escolaridade	  formal	  dos	  produtores	  entrevistados.	  

	  Escolaridade	   Frequência	   %	   Acumulado	  
Sem	  alfabetização	   1	   4,3	   4,3	  
Fundamental	  incompleto	   3	   13,0	   17,4	  
Fundamental	  completo	   1	   4,3	   21,7	  
Médio	  Incompleto	   2	   8,7	   30,4	  
Médio	  completo	   5	   21,7	   52,2	  
Superior	  incompleto	   0	   0,0	   52,2	  
Superior	  completo	   11	   47,8	   100,0	  
Total	   23	   100,0	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

	   Cerca	   de	   50%	   dos	   produtores,	   se	   identificam,	   prioritariamente,	   como	   pecuaristas,	  

conforme	  dados	  da	  Tabela	  6.	  E,	  em	  uma	  menor	  proporção,	  produtores	  rurais,	  com	  13%	  e,	  

tecnólogo	  de	   alimentos,	   fazendeiro	   e	   vaqueiro,	   com	  4,3%,	   cada,	   atividades	   relacionadas	   à	  



	   Grupo	  de	  pesquisa:	  GECADS:	  Cadeias	  Produtivas, 	  
Mercados	  e	  Desenvolvimento	  Sustentável	  

 
22 

 

produção	  de	  pecuária,	   indicando	  que	  grande	  parte	  dos	  entrevistados	  está	  ocupada	   com	  a	  

cadeia	  estudada.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  6.	  Ocupação	  principal	  dos	  produtores	  entrevistados.	  

Ocupação	  principal	   Frequência	   %	   Acumulado	  
Pecuarista	   12	   52,2	   52,2	  
Comerciante	   2	   8,7	   60,9	  
Produtor	  Rural	   3	   13,0	   73,9	  
Doméstica	   1	   4,3	   78,3	  
Tecnólogo	  de	  Alimentos	   1	   4,3	   82,6	  
Militar	   1	   4,3	   87,0	  
Fazendeiro	   1	   4,3	   91,3	  
Vaqueiro	   1	   4,3	   95,7	  
Médico	   1	   4,3	   100,0	  
Total	   23	   100,0	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

	   A	   informação	  de	  que	  a	  maior	  parte	  dos	  produtores	  desenvolve,	  prioritariamente,	  a	  

pecuária,	   pode	   ser	   corroborada	   pelos	   dados	   da	   Tabela	   7,	   visto	   que	   cerca	   de	   50%	   dos	  

entrevistados	  não	  possui	  outra	  atividade	  secundária.	  Contudo	  pode-‐se	  perceber	  que	  alguns	  

deles	  também	  desenvolvem	  outras	  atividades,	  não	  necessariamente	  voltadas	  à	  pecuária	  de	  

corte	  e	  leite	  no	  Marajó,	  como	  é	  o	  caso	  de	  Engenheiro	  Civil,	  Pedreiro,	  Analista	  de	  Sistemas	  e	  

Médico,	   todos	   com	   4,3%	   dos	   casos	   estudados	   cada.	   13%	   da	   amostra	   pesquisada	   se	  

indicaram	  também	  como	  comerciantes.	  Interessante	  perceber	  que	  a	  exceção	  do	  Tecnólogo	  

de	  Alimentos	   identificado	  na	   Tabela	   6,	   e	   do	   Engenheiro	  Agrônomo,	   na	   Tabela	   7,	   todos	  os	  

demais	   profissionais	   de	   nível	   superior	   não	   foram	   formados	   na	   área,	   tais	   como	  médico	   e	  

militar,	  na	  Tabela	  6	  e,	  engenheiro	  civil,	  Analista	  de	  Sistemas	  e	  Médico,	  na	  Tabela	  7.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  7.	  Ocupação	  secundária	  dos	  produtores	  entrevistados.	  

Ocupação	  secundária	   Frequência	   %	   Acumulado	  
Engenheiro	  Civil	   1	   4,3	   4,3	  
Pedreiro	   1	   4,3	   8,7	  
Agricultor	   1	   4,3	   13,0	  
Comerciante	   3	   13,0	   26,1	  
Engenheiro	  Agrônomo	   1	   4,3	   30,4	  
Analista	  de	  Sistemas	   1	   4,3	   34,8	  
Pecuarista	   2	   8,7	   43,5	  
Médico	   1	   4,3	   47,8	  
Não	  possui	   12	   52,2	   100,0	  
Total	   23	   100,0	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

	   Estes	   produtores,	   em	   sua	  maioria,	   69,6%	  dos	   casos,	   se	   identificam	   como	   católicos,	  

apesar	  de	  muitos	  não	  serem	  praticantes;	  por	  outro	   lado,	  uma	  minoria	  se	   identificou	  como	  

protestante,	   em	   17,4%	   dos	   casos.	   Inicialmente,	   estes	   dados	   indicam	   que	   o	   nível	   de	  

participação	   dos	   produtores	   em	   organizações,	   tais	   como	   igreja,	   tem	   sido	   baixo,	   à	  medida	  

que	   citam	   “não	   serem	   praticantes”,	   apesar	   de	   se	   indicarem	   como	   vinculados	   a	   essas	  

instituições	  religiosas.	  	  	  

Grande	  parte	  dos	  entrevistados	  possui	  propriedades	  de	  até	  400	  hectares,	  conforme	  a	  

Tabela	  8,	  são	  cerca	  de	  30%.	  Por	  outro	  lado,	  13%	  citaram	  que	  possuem	  áreas	  acima	  de	  5.000	  

hectares.	   Convém	   notar	   que,	   a	   despeito	   do	   tamanho	   de	   área,	   os	   animais,	   normalmente,	  

pastoreiam	  em	  outras	  áreas,	  não	  somente	  a	  do	  produtor,	  devido	  à	  falta	  de	  cercas.	  Ademais,	  

devido	   à	   divisão	   das	   áreas	   entre	   os	   membros	   da	   família,	   as	   propriedades	   ficaram	   com	  

tamanhos	  menores	  ao	  longo	  dos	  anos,	  mas	  não	  inviabilizam	  o	  uso	  total	  da	  área,	  já	  que	  nem	  

todos	  os	  herdeiros	  se	  tornam	  pecuaristas.	  Ou	  seja,	  o	  produtor	  durante	  a	  pesquisa	  declarou	  

um	  tamanho	  de	  área	  menor	  que	  o	  utilizado,	  conforme	  percebido	  no	  decorrer	  da	  entrevista.	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   Grupo	  de	  pesquisa:	  GECADS:	  Cadeias	  Produtivas, 	  
Mercados	  e	  Desenvolvimento	  Sustentável	  

 
24 

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  8.	  Tamanho	  da	  propriedade	  dos	  produtores	  entrevistados.	  

Tamanho	  das	  Propriedades	   Frequência	   %	   Acumulado	  
Até	  400	  hectares	   7	   31,8	   31,8	  
Entre	  400	  e	  1000	  hectares	   3	   13,6	   45,5	  
Entre	  1001	  e	  200	  hectares	   2	   9,1	   54,5	  
Entre	  2001	  e	  3000	  hectares	   1	   4,5	   59,1	  
Entre	  3001	  e	  4000	  hectares	   2	   9,1	   68,2	  
Entre	  4001	  e	  5000	  hectares	   2	   9,1	   77,3	  
Acima	  de	  5000	  hectares	   3	   13,6	   90,9	  
Não	  respondeu	   2	   9,1	   100	  
Total	   22	   100,0	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

	   A	   partir	   da	   Tabela	   9,	   pode-‐se	   perceber	   que,	   o	   perfil	   do	   rebanho,	   ou	   seja,	   a	  

preferência	   em	   produzir	   bovinos	   ou	   bubalinos,	   altera-‐se	   com	   o	   tamanho	   de	   área.	   Por	  

exemplo,	  quanto	  menor	  o	  rebanho,	  maior	  a	  composição	  de	  bubalinos.	  Conforme	  a	  Tabela	  9,	  

o	   percentual	   é	   de	   7%	   de	   rebanho	   bovino	   e	   93%	   de	   bubalino,	   para	   os	   produtores	   que	  

possuem	   até	   1.200	   animais.	   Esta	   tendência	   em	   privilegiar	   bubalinos	   muda	   com	   o	  

crescimento	  do	  rebanho.	  Na	  Tabela	  9	  pode-‐se	  visualizar	  que	  para	  produtores	  que	  possuem	  

mais	   de	   1.200	   animais,	   o	  maior	   percentual	   passa	   a	   ser	   de	   bovinos	   com	   52%	   do	   rebanho,	  

enquanto	  que	  bubalinos	  passam	  a	  compor	  48%	  do	  total.	  Conduto,	  no	  cômputo	  geral,	  reside	  

maior	  percentual	  de	  bubalinos,	   com	  56%,	  em	  relação	  aos	  bovinos,	   com	  44%	  da	  produção,	  

inferindo	  a	  maior	  preferência	  do	  marajoara	  pela	  produção	  bubalina.	  	  

	  
Tabela	  9.	  Perfil	  do	  rebanho	  de	  corte	  e	  leite	  dos	  produtores	  entrevistados.	  

Perfil	  do	  rebanho	  
Número	  de	  
Produtores	  

Rebanho	  
Total	  

Rebanho	  
Bovino	  

%	  
Rebanho	  
Bubalino	  

%	  

Até	  1200	  animais	   13	   4.929	   343	   7	   4.586	   93	  

Acima	  de	  1200	  animais	   9	   22.270	   11.500	   52	   10.770	   48	  
Total	   22	   27.199	   11.843	   44	   15.356	   56	  
	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

	   Outra	   situação	   é	   que	  quase	   todos	   os	   produtores	   citaram	   como	   vantagem	  principal	  

em	   desenvolver	   a	   atividade	   de	   pecuária	   no	   Marajó,	   os	   menores	   custos	   de	   produção,	  

comparado	   a	   outras	   mesorregiões	   produtoras	   do	   Pará,	   o	   que	   ocorre	   em	   virtude	   da	  
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abundância	  de	  pasto	  natural.	  Conforme	  a	  Tabela	  10,	  81,55%	  possuem	  pastagem	  natural	  e	  

apenas	  4,45%	  pastagem	  cultivada.	  Apenas,	  0,70%	  dos	  produtores	  possuem	  área	  de	  lavoura,	  

indicando	  que,	  a	  cultura	  produtiva	  é,	  prioritariamente,	  de	  produção	  de	  animais.	  

	  

	  	  	  	  	  	  Tabela	  10.	  Formas	  de	  uso	  da	  área	  dos	  produtores	  entrevistados.	  
Utilização	  da	  Área	  das	  Propriedades	   	  

Fazendas	  
Lavoura	   Reserva	   Pasto	  Natural	  

Pasto	  
Plantado	  

Total	  

Fazenda	  	  	  1	   0,0	   0,0	   100,0	   0,0	   100	  
Fazenda	  	  	  2	   6,7	   33,3	   60,0	   0,0	   100	  
Fazenda	  	  	  3	   0,0	   0,0	   100,0	   0,0	   100	  
Fazenda	  	  	  4	   0,0	   20,0	   72,0	   8,0	   100	  
Fazenda	  	  	  5	   0,0	   0,0	   100,0	   0,0	   100	  
Fazenda	  	  	  6	   0,0	   0,0	   99,8	   0,2	   100	  
Fazenda	  	  	  7	   1,3	   42,1	   52,1	   4,5	   100	  
Fazenda	  	  	  8	   0,0	   33,3	   50,0	   16,7	   100	  
Fazenda	  	  	  9	   5,0	   20,0	   50,0	   25,0	   100	  
Fazenda	  10	   0,6	   20,0	   79,4	   0,0	   100	  
Fazenda	  11	   0,0	   0,0	   91,7	   8,3	   100	  
Fazenda	  12	   0,0	   0,0	   100,0	   0,0	   100	  
Fazenda	  13	   0,0	   0,0	   98,3	   1,7	   100	  
Fazenda	  14	   0,0	   7,5	   92,5	   0,0	   100	  
Fazenda	  15	   0,0	   0,0	   97,5	   2,5	   100	  
Fazenda	  16	   0,0	   5,0	   87,0	   8,0	   100	  
Fazenda	  17	   0,0	   0,0	   95,0	   5,0	   100	  
Fazenda	  18	   0,0	   10,0	   88,3	   1,7	   100	  
Fazenda	  19	   0,0	   26,7	   73,3	   0,0	   100	  
Fazenda	  20	   0,4	   48,1	   44,1	   7,4	   100	  

Média	   0,7	   13,3	   81,55	   4,45	   100	  
Coeficiente	  de	  variação	   258,68%	   120,25%	   24,52%	   147,34%	   	  

	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

	   Quanto	  às	  sedes	  das	  fazendas,	  pode-‐se	  destacar	  (Figura	  2)	  que,	  de	  modo	  geral,	  existe	  

boa	  infraestrutura,	  como	  banheiro	  na	  casa	  (96%),	  telefone,	  principalmente	  celular	  (96%),	  e	  

energia	   (96%),	   que	   em	   sua	   maioria	   é	   diesel	   ou	   solar,	   além	   de	   65%	   das	   casas	   serem	   de	  

alvenaria.	  Pode-‐se	  destacar	  que,	  muitas	  casas	  (sede	  ou	  retiros)	  são	  de	  madeira	  de	  lei,	  como	  

acapu	  e	  pau	  amarelo,	  em	  estilo	  colonial	  e	  de	  construção	  secular.	  Contudo	  quando	  avaliado	  o	  

acesso	  às	  tecnologias	  de	  informação,	  observa-‐se	  que	  apenas	  22%	  fazem	  uso	  de	  computador	  

e	  internet	  na	  propriedade.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  2.	  Infraestrutura	  das	  propriedades	  de	  pecuária	  de	  corte	  e	  leite	  no	  Marajó.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  
 

 

5.2	  A	  DESCRIÇÃO	  DA	  CADEIA	  DE	  PRODUÇÃO	  DA	  PECUÁRIA	  NO	  MARAJÓ	  

	  

O	   rebanho	   marajoara	   se	   caracteriza	   tanto	   pela	   presença	   de	   bovinos	   (210.524	  

animais)	  quanto	  bubalinos	  (234.525	  animais).	  Apesar	  de	  ambos	  apresentarem	  quantitativos	  

muito	  próximos,	  no	  que	  tange	  ao	  rebanho	  bovino,	  este	  contribui	  com	  apenas	  1,77%	  para	  a	  

produção	  de	  pecuária	  paraense.	   	  Por	  outro	   lado,	  o	  rebanho	  bubalino	  destaca-‐se	  na	  região.	  

Os	  búfalos	  são	  rústicos	  e	  se	  adaptam	  bem	  aos	  campos	  nativos,	  que	  permanecem	  alagados	  

por	  longos	  períodos	  no	  ano.	  Segundo	  dados	  do	  Censo	  Agropecuário	  de	  2006	  (IBGE,	  2010),	  a	  

ilha	  do	  Marajó	  reúne	  um	  rebanho	  de	  234.252	  búfalos,	  que	  corresponde	  a	  27%	  do	  rebanho	  

nacional,	  localizados,	  principalmente,	  na	  microrregião	  do	  Arari	  (Tabela	  11).	  	  	  	  

	  
Tabela	  11.	  Composição	  da	  pecuária	  bovina	  e	  bubalina	  no	  Marajó.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bovinos	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bubalinos	  
Quant.	   Participação	  Relativa	  (%)	   Quant.	   Participação	  Relativa	  (%)	  Microrregião	  
Rebanho	   Marajó	   Pará	  

Região	  
Norte	  

Brasil	   Rebanho	   Marajó	   Pará	  
Região	  
Norte	  

Brasil	  

Arari	   210.524	   88	   1,57	   0,67	   0,12	   234.252	   96,0	   63,0	   39,0	   26,5	  

Portel	   23.559	   10	   0,17	   0,07	   0,01	   5.553	   2,3	   1,49	   0,92	   0,62	  

Furos	  de	  Breves	   3.774	   2	   0,03	   0,01	   0,00	   2.937	   1,2	   0,79	   0,48	   0,33	  

Mesorregião	  do	  
Marajó	  

237.333	   100	   1,77	   0,75	   0,13	   242.742	   100	   65,2	   40,4	   27,4	  

	  Fonte:	  Censo	  Agropecuário,	  2006	  (IBGE,	  2010).	  
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Ainda	   conforme	   o	   Instituto	   Brasileiro	   de	   Geografia	   e	   Estatística	   (IBGE,	   2010),	   na	  

microrregião	  do	  Arari	  tem-‐se	  uma	  área	  total	  das	  propriedades	  de	  907.282	  ha,	  com	  taxa	  de	  

lotação	   de	   2,039	   ha/animal,	   considerando-‐se	   a	   área	   total	   de	   pastagem,	   incluindo	   pasto	  

nativo,	  pasto	  degradado	  e	  pastagem	  em	  boas	  condições,	  perfazendo	  o	  total	  de	  592.010	  ha,	  o	  

que	   eleva	   a	   taxa	   de	   lotação	   para	   1,331	   ha/animal,	   contribuindo	   para	   a	   degradação	   da	  

pastagem	   por	   sobrepastoreio.	   Vale	   frisar	   que,	   em	   pasto	   nativo,	   na	   ilha	   do	   Marajó	   os	  

pecuaristas	   consideram	   como	   sendo	   a	   taxa	   ótima	   de	   utilização	   da	   pastagem	  

aproximadamente	  3ha/animal,	  em	  média.	  

Conforme	   Santana	   (2005),	   o	   estudo	   da	   cadeia	   de	   produção	   engloba	   a	   gestão	   das	  

atividades	   de	   transformação	   de	   matérias	   primas	   em	   produtos	   intermediários	   e	   produtos	  

finais,	   até	   a	   entrega	   desses	   produtos	   aos	   clientes.	  Nestes	   termos,	   as	   atividades	   da	   cadeia	  

envolvem	  as	  compras,	  a	  manufatura,	  a	  logística,	  a	  distribuição,	  o	  transporte	  e	  o	  marketing.	  

Ou	  seja,	  todas	  as	  operações	  que	  se	  realizam	  ao	  longo	  dos	  canais	  de	  distribuição.	  Como	  relata	  

o	  autor,	  diferentemente	  da	  cadeia	  de	  suprimento	  que	  “parte	  da	  unidade	  consumidora	  para	  a	  

fornecedora	   [...]	   a	   tradicional	   cadeia	   produtiva	   parte	   do	   fornecedor	   para	   o	   consumidor”	  

(SANTANA,	  2005,	  p.85).	  	  

Por	   seu	   turno,	   a	   cadeia	   de	   produção	   da	   pecuária	   no	   Marajó	   compreende	   um	  

conjunto	   complexo	   de	   inter-‐relações	   produtivas	   (Figura	   3),	   estabelecidas,	   a	   partir	   de	   dois	  

sistemas	  de	  produção	  da	  pecuária	   (cria	  e	  engorda).	  A	  atividade	  principal	  é	  comercialização	  

de	   animais	   para	   corte,	   principalmente,	   bovinos	   e	   bubalinos.	   Contudo,	   ocorre	   também	   a	  

comercialização	  de	  matrizes	  e	  bezerros	  para	  cria	  e	  recria.	  Complementarmente,	  a	  atividade	  

de	  pecuária,	  nos	  municípios	  estudados	  envolve	  a	  fabricação	  do	  queijo	  do	  Marajó,	  a	  partir	  do	  

leite	  de	  búfala.	  	  

Os	  elos	  da	  cadeia	  são	  apresentados	  conforme	  as	  etapas	  de	  produção,	  beneficiamento	  

e	  distribuição.	  A	  produção	  envolve	  os	  pecuaristas	  de	  cria	  e	  engorda	  além	  dos	  integrantes	  a	  

jusante	   da	   cadeia,	   ou	   seja,	   os	   fornecedores	   de	   insumos	   produtivos.	   Na	   etapa	   de	  

beneficiamento	   têm-‐se	   abatedouros,	   frigoríficos,	   curtumes	   e	   queijarias,	   responsáveis	   em	  

agregar	   valor	   ao	   produto.	   Por	   fim,	   o	   fluxo	   de	   comercialização	   por	   meio	   de	   artefatos,	  

açougues,	  supermercados,	  padarias,	  restaurantes	  e	  hotéis,	  cujo	  destino	  fim	  é	  o	  consumidor	  

(Figura	  3).	  	  
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	  	  Figura	  3.	  Cadeia	  de	  produção	  da	  pecuária	  de	  corte	  e	  leite	  no	  Marajó.	  
	  	  Fonte:	  Elaborada	  pelos	  autores.	  

	  

A	   estrutura	   de	   governança	   é	   necessária	   para	   ordenar	   de	   forma	   eficiente	   a	   cadeia	  

devido	  à	  complexidade	  de	  sua	  gestão,	  considerando	  as	  empresas	  que	  operam	  dentro	  de	  um	  

mesmo	  elo	  e/ou	  entre	  elos	  da	  cadeia	  (SANTANA,	  2005).	  Para	  tanto,	  a	  governança	  coordena	  

os	  fluxos	  real	  e	  monetário,	  envolvendo	  todos	  os	  elos	  da	  cadeia,	  conforme	  a	  Figura	  3.	  	  	  

Fatores	  como	  a	  margem	  de	  comercialização,	  sazonalidade	  de	  preço,	  informalidade	  do	  

mercado,	  instabilidade	  de	  preço	  e	  frágil	  integração	  podem	  ser	  minimizados	  por	  meio	  de	  uma	  

ação	   eficiente	   de	   governança,	   visando	   coordenar	   as	   transações	   entre	   os	   segmentos	   da	  

cadeia	   (SANTANA,	   2005).	   Ademais,	   há	   também	   a	   necessidade	   de	   promover	   a	   integração	  

vertical	   dessas	   cadeias,	   uma	   vez	   que,	   no	   caso	   específico	   da	   pecuária	   de	   corte	   e	   leite	   no	  

Marajó,	  há	  uma	  grande	  oferta	  de	  matéria	  prima	  de	  um	  lado,	  cujos	  produtores	  operam	  em	  

concorrência	  perfeita	   (engorda	  e	  cria),	  e	  vias	  de	  beneficiamento	   (abatedouros,	   frigoríficos,	  

curtumes	   e	   queijarias),	   que	   não	   chegam	   a	   formar	   oligopólios,	   devido	   problemas	   de	  
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fragmentação	   e	   assimetria	   de	   informação,	   não	   possuindo,	   por	   conseguinte,	   poder	   de	  

mercado,	  mas	  operam	  no	  beneficiamento	  e	  distribuição	  do	  produto,	  conforme	  a	  Figura	  3.	  

	  

5.3	  OS	  SISTEMAS	  DE	  PRODUÇÃO	  DA	  PECUÁRIA	  NO	  MARAJÓ	  

	  

A	  cultura	  bubalina	  no	  Marajó	  é	  presente,	  mesmo	  no	  centro	  dos	  municípios	  de	  Soure	  

e	  Salvaterra.	  Várias	  famílias	  possuem	  seu	  “boi	  de	  estimação”.	  Só	  na	  cidade,	  estima-‐se	  que	  há	  

cerca	   de	   2.000	   animais.	   Os	   rebanhos	   bovinos	   e	   bubalinos	   no	  Marajó	   são	   compostos	   por	  

bovinos	  da	  raça	  Nelore	  e	  por	  búfalos	  das	  raças	  Murrah,	  Jafarabadi	  e	  Mediterrâneo.	  Apesar	  

de	   a	   produção	   de	   búfalos,	   em	   geral,	   não	   ser	   elevada,	   muitos	   animais	   possuem	   aptidão	  

leiteira.	   Assim,	   como	   decorrência	   do	   processo	   de	   cria	   no	   Marajó,	   as	   propriedades	  

comercializam	   também	   o	   leite	   da	   vaca	   búfala	   e	   fabricam	   o	   queijo	   do	   Marajó.	   Alguns	  

produtores	   atuam	   também	   no	   continente,	   concentrando,	   a	   seleção	   genética	   nas	  

propriedades	  continentais	  e	  a	  maternidade	  no	  Marajó.	  

As	  fazendas	  no	  Marajó	  são	  abastecidas	  no	  local,	  pelo	  comércio	  das	  cidades	  de	  Soure	  

e	  Salvaterra,	  e	  da	  capital	  Belém.	  Os	   insumos	  envolvem,	  desde	  alimentação	  e	  água	  potável	  

(em	   algumas	   regiões),	   a	   medicamentos,	   vacinas	   e	   assistência	   técnica.	   A	   mão	   de	   obra	  

caracteriza-‐se	   por	   ser	   eminentemente	   local.	   Os	   grandes	   campos	   do	  Marajó	   e	   o	   processo	  

produtivo,	   adotado	   na	   ilha,	   reduzem	   a	   demanda	   das	   fazendas	   por	   insumos	   produtivos.	  

Praticamente	  o	  rebanho	  não	  recebe	  sal	  mineral,	  as	  fazendas	  não	  possuem	  cercas,	  ou	  quando	  

existem,	   elas	   são,	   em	   sua	  maioria,	   precárias	   e	   ineficientes,	   pois	  muitas	   são	   submersas	   no	  

período	   da	   cheia,	   ou	   são	   apenas,	   nos	   limites	   das	   fazendas.	   A	   durabilidade	   das	   cercas	  

também	  é	  prejudicada	  pelos	  fatores	  climáticos	  que	  reduzem	  sua	  durabilidade.	  

As	   fazendas	   demandam	   investimentos	   como	   energia	   elétrica,	   cata-‐vento,	  

ferramentas	   e	   poços	   artesianos.	   Esses	   recursos	   são	   adquiridos,	   normalmente,	   em	   Belém,	  

com	   fornecedores	   locais	   ou	   representantes	   comerciais.	   A	   comunicação	   com	   as	   fazendas	  

ocorre,	  na	  maioria	  das	  vezes,	  por	  meio	  do	  telefone	  celular	  e,	  nos	  locais	  mais	  afastados,	  com	  

fonia.	  O	  contato	  com	  as	   fazendas	  é	   constante	  e	  os	   fazendeiros	  encarregam-‐se	  de	   levar	  os	  

suprimentos	  e	  os	  recursos	  necessários	  para	  as	  atividades	  na	  fazenda.	  	  	  	  	  
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No	  Marajó,	  poucas	  pastagens	  são	   formadas.	  Grande	  parte	  dos	  animais	  é	  criado	  em	  

sistema	  extensivo	  em	  campos	  abertos,	  pois	  conforme	  os	  produtores	  “onde	  o	  búfalo	  vê	  pasto	  

ele	  bota	  a	  cabeça	  e	  vai	  passando.	  Acaba	  com	  a	  cerca”.	  	  

Para	   a	   contenção	   dos	   búfalos	   há	   necessidade	   da	   construção	   de	   cercas	   elétricas	   e,	  

apesar	  dos	  avanços	  do	  projeto	  Luz	  no	  Campo,	  a	  eletricidade	  ainda	  é	   rara	  na	   zona	   rural.	  A	  

taxa	  de	  lotação	  é	  de	  um	  animal	  a	  cada	  três	  hectares	  e	  há	  uma	  carência	  de	  implementação	  de	  

tecnologias	   adaptadas	   às	   peculiaridades	   da	   produção	   de	   pecuária	   no	   Marajó,	   sendo	   o	  

produtor	   da	   região	   chamado	   vulgarmente	   de	   “gigolô	   de	   vaca”,	   já	   que	   não	   há	   muitos	  

investimentos	  na	  produção.	  	  

Esta	  situação	  conduz	  à	  existência	  de	  muitas	  áreas	  degradadas	  e	  também	  ao	  excesso	  

de	  pastoreio	  de	  animais	  decorrentes	  da	  concentração	  de	  80%	  do	  rebanho	  na	  microrregião	  

do	  Arari.	  Daí	  a	  necessidade	  de	  desenvolver	  a	  cultura	  de	  plantar	  capineiras	  para	  alimentar	  o	  

gado	  no	  verão	  e	  proceder	  com	  técnicas	  de	  manejo	  eficientes,	  para	  aproveitar	  o	  potencial	  de	  

“boi	  orgânico	  do	  Marajó”.	  Outro	  fator	  decorrente	  da	  quase	  falta	  de	  uso	  de	  tecnologias,	  são	  

as	  perdas	  tanto	  de	  animais	  quanto	  de	  produtividade	  no	  período	  de	  verão.	  “Na	  época	  seca,	  

quem	   não	   está	   preparado,	   é	  melhor	   soltar	   seu	   animal	   para	   não	   perder”.	   Por	   exemplo,	   a	  

produção	   do	   leite	   pode	   cair	   em	   até	   30%	   na	   entressafra	   (verão)	   que	   vai	   de	   setembro	   a	  

dezembro.	  	  

Ao	   responder	  questões	  sobre	  o	  custo	  de	  produção,	  envolvendo	   todas	  as	  atividades	  

produtivas	  da	  fazenda,	  os	  entrevistados	  não	  demonstravam	  muitas	  dúvidas	  e	  respondiam	  de	  

forma	  mais	  objetiva.	  Contudo,	  ao	  individualizar	  receitas	  e	  despesas,	  entre	  as	  atividades	  das	  

propriedades,	   muitos	   produtores	   apresentavam	   dúvidas	   e	   faziam	   aproximações,	  

demonstrando	   que	   não	   controlam	   individualmente	   os	   custos	   de	   produção4,	   de	   origem	  da	  

pecuária,	  ou	  que	  não	  desejavam	  revelar	  esses	  itens.	  Os	  custos	  computados	  pelos	  produtores	  

referem-‐se	  apenas	  ao	  pagamento	  de	  salários	  e	  encargos	  aos	  trabalhadores	  rurais.	  

Praticamente,	   todos	   os	   entrevistados	   destacavam	   que	   os	   custos	   eram	   baixos,	  

considerando	   isto	  uma	  vantagem	  em	  praticar	  a	  pecuária	  no	  Marajó,	  quando	  comparada	  a	  
                                                
4	   Consideram-‐se	   custos	   de	   produção,	   os	   dispêndios	   monetários	   efetuados	   a	   fim	   de	   adquirir	   os	   recursos	  

necessários	   à	   produção	   (LEFTWICH,	   1974).	   O	   produtor	   deve	   agrupar	   às	   diferentes	   atividades	   às	   suas	  
respectivas	   receitas,	   custos	   e	   despesas,	   a	   fim	   de	   ter	   um	   controle	   contábil	   adequado	   de	   cada	   atividade	  
produtiva,	  cujo	  propósito	  é	  determinar	  seu	  lucro	  ou	  prejuízo	  (MARION;	  SEGATTI,	  2010).	  	  	  	  	  
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outras	  mesorregiões	  do	  Pará	  que	  possuem	  um	  custo	  mais	  levado.	  Os	  animais	  são	  criados	  a	  

campo,	   em	   geral	   não	   existem	   cercas	   e	   os	   pastos	   nos	   limites	   das	   propriedades	   são	  

compartilhados	  pelos	  vizinhos.	  Não	  são	  utilizados	  cochos	  para	  mineralização	  do	  rebanho,	  já	  

que	   muitos	   produtores	   desconhecem	   tanto	   a	   composição,	   quanto	   a	   importância	   da	  

mineralização,	  que	  não	  se	  limita	  a	  fornecer	  sal	  (branco)	  para	  o	  gado,	  como	  em	  alguns	  casos	  

foi	   percebido.	   Conforme	   a	   Figura	   4,	   menos	   de	   50%	   dos	   produtores	   oferece	   sal	   mineral	  

regularmente	  aos	  animais.	  Isto	  pode	  ser	  decorrente	  do	  baixo	  nível	  tecnológico	  e	  da	  carência	  

de	   assistência	   técnica	   fornecida	   tanto	   por	   instituições	   públicas,	   quanto	   pelas	   privadas	  

contratadas	  pelos	  produtores,	  na	  região.	  	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  4.	  Práticas	  de	  manejo	  do	  rebanho	  na	  pecuária	  de	  corte	  e	  leite	  no	  Marajó.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

Na	   maior	   parte	   das	   propriedades	   não	   há	   um	   controle	   formal	   de	   natalidade.	   A	  

despeito	  disso,	  ao	  responder	  o	  questionamento,	  os	  entrevistados	  afirmaram	  que,	  a	  taxa	  de	  

natalidade	   é	   alta	   entre	   os	   bubalinos,	   superior	   a	   90	   ou	   92%,	   já	   entre	   bovinos	   esses	  

percentuais	  não	  ultrapassam	  60	  ou	  70%.	  Também	  não	  é	  comum	  no	  Marajó,	  o	  controle	  dos	  

nascimentos,	  que	  ocorre,	  normalmente,	  uma	  vez	  ao	  ano	  (na	  transição	  entre	  o	   inverno	  e	  o	  

verão,	  quando	  as	  condições	  na	  ilha	  são	  mais	  agradáveis	  para	  as	  crias).	  	  

Também,	   é	   raro	   o	   acompanhamento	   da	   genealogia	   do	   rebanho,	   o	   que	   se	   justifica	  

devido	  às	  dificuldades	  de	  reunir	  o	  rebanho,	  e	  proceder	  à	  contagem	  e	  acompanhamento	  dos	  

cruzamentos	   que	   ocorrem	   a	   campo.	   Apesar	   de	   existirem	   fazendas	   que	   adotam	  
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procedimentos	  de	  controle	  com	  regularidade,	  praticando	   inclusive	  a	   inseminação	  artificial,	  

em	  17,4%	  dos	  casos	  (Figura	  4),	  essa	  prática	  não	  é	  comum.	  Isto	  decorre	  devido	  ao	  produtor	  

do	  Marajó	  não	  ter	  cercas	  e	  piquetes	  em	  suas	  propriedades,	   fato	  que	  ocorre	  em	  menos	  de	  

50%	  das	  propriedades	  pesquisadas,	  conforme	  a	  Figura	  4,	  dificultando	  as	  práticas	  de	  manejo.	  

Conforme	   os	   produtores	   entrevistados,	   a	   utilização	   de	   cercas	   é	   antieconômica	   no	  

Marajó,	   pois	   no	   período	   do	   inverno	   elas	   ficam	   submersas	   e	   a	   água	   salobra	   corrói	  

rapidamente	  o	  arame,	  além	  disso,	  o	  búfalo	  pode	  arrancá-‐las	  com	  maior	  facilidade.	  Por	  isso,	  

sua	  vida	  útil	  no	  Marajó	  é	  de	  apenas	  cinco	  a	  oito	  anos,	  ao	  passo	  que	  na	  estrada	  pode	  chegar	  a	  

vinte	  anos.	  Vale	  frisar	  que	  1	  km	  de	  cerca	  de	  arame	  farpado,	  no	  Marajó,	  é	  calculado	  ao	  custo	  

de	  aproximadamente	  R$	  5.500,00.	  	  	  

A	  previsão	  é	  de	  o	  cio	  das	  vacas	  búfalas	  iniciar-‐se	  em	  fevereiro.	  Alguns	  produtores	  se	  

preocupam	  em	  fazer	   rodízio	  de	   touros,	  mais	  não	  é	  uma	  prática	  comum,	  pois	  a	  genealogia	  

dos	  animais	  é	  muito	  próxima,	  fato	  que	  tem	  produzido	  problemas	  de	  consanguinidade.	  	  

O	  clima	  da	  ilha	  destaca-‐se	  como	  fator	  de	  impacto	  na	  pecuária	  local,	  longos	  períodos	  

de	  cheias	  alternados	  com	  períodos	  muito	  secos	  determinam	  perdas	  de	  produção,	  tanto	  de	  

leite	  quanto	  de	  carne,	  muitas	  vezes	  não	  calculadas	  pelos	  fazendeiros.	  As	  mortes	  no	  rebanho,	  

pela	   fome	  e	   sede,	  no	  verão	   são	  comuns,	  principalmente	  entre	  bovinos.	  Uma	  preocupação	  

consensual	  foi	  com	  a	  utilização	  de	  vermífugos	  e	  vacinação	  contra	  aftosa,	  em	  quase	  96%	  dos	  

casos	   pesquisados,	   conforme	   a	   Figura	   4.	   A	   maioria	   dos	   fazendeiros	   alega	   adotar	   esses	  

procedimentos	  regularmente,	  especialmente,	  o	  vermífugo.	  Como	  decorrência,	  não	  é	  comum	  

o	   aparecimento	   de	   doenças	   nos	   animais,	   pois	   conforme	   a	   Tabela	   12,	   não	   houve	   nenhum	  

caso	  citado	  de	  febre	  aftosa	  e	  raiva	  e	  menos	  de	  20%	  de	  citações	  para	  brucelose,	  tuberculose	  

e	  carbúnculo.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  12.	  Doenças	  comuns	  na	  região	  em	  percentuais	  de	  respostas.	  

Doenças	  comuns	  na	  região	   %	   Desvio	  Padrão	  
Febre	  Aftosa	   0,0	   0,0	  
Brucelose	   17,4	   0,4	  
Tuberculose	   13,0	   0,3	  
Carbúnculo	   13,0	   0,3	  
Raiva	   0,0	   0,0	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  	  
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Contudo,	   as	   práticas	   profiláticas	   não	   são	   uniformes	   entre	   os	   pecuaristas,	  

evidenciando	   as	   dificuldades	   com	   o	   manejo	   sanitário,	   ao	   afirmarem,	   por	   exemplo,	   que	  

“muitos	  aqui	  na	   região	  compram	  as	  vacinas	   contra	   febre	  aftosa	   somente	  para	   ficar	   com	  a	  

nota	  fiscal,	  depois	  jogam	  fora	  os	  frascos	  das	  vacinas”.	  Ou	  ainda,	  “não	  pense	  que	  o	  búfalo	  é	  

dócil,	   pois	   não	   é...	   você	   vê	   esses	   animais	  mansos	   na	   cidade...	   isso	   é	   de	   tanto	   apanhar.	   O	  

búfalo	  é	  um	  animal	  perigoso,	  ainda	  mais	  quando	  não	  tem	  contato	  com	  o	  homem”.	  	  

Outro	   fator	   limitante	   aos	   registros	   e	   controles	   da	   produção	   é	   a	   escolaridade	   dos	  

trabalhadores,	  por	  ser	  muito	  baixa.	  Os	  salários	  de	  vaqueiros	  e	  ajudantes	  são	  de	  um	  salário	  

mínimo.	  Existem	  registros	  de	  descontos	  de	  50%	  dos	  salários,	  com	  o	  rancho	  fornecido	  pelo	  

patrão,	   não	   tendo,	   neste	   caso,	   carteira	   assinada.	   Com	   relação	   aos	   salários	   houve	   apenas	  

uma	  indicação	  de	  uma	  fazenda	  onde	  todos	  os	  empregados	  da	  propriedade	  tinham	  carteira	  

assinada	  e	  recebiam	  1	  e	  ½	  salário	  mínimo	  por	  mês.	  

O	   curral	   (Figura	   5)	   está	   presente	   na	   maioria	   das	   fazendas	   (91,3%),	   sendo	   o	   piso	  

normalmente	  de	  chão	  batido	  (61,9%).	  As	   instalações	  dos	  currais	  refletem	  a	  predominância	  

das	   atividades	   de	   corte	   nas	   propriedades	   do	   Marajó	   e	   apenas	   42,9%	   possuem	   água	  

encanada.	   Entretanto	   95,2%	   possuem	   troncos	   para	   o	   manuseio	   do	   rebanho.	   A	   energia	  

elétrica,	  normalmente,	  é	  gerada	  por	  energia	  solar	  por	  meio	  de	  placas	  solares	  (95,65%).	  Um	  

aspecto	  destacado	  foi	  a	  baixa	  utilização	  de	  embarcadouro	  nos	  currais	  (38,1%).	  A	  interrupção	  

das	   estradas	   no	   inverno	   e	   a	   utilização	   dos	   rios	   o	   ano	   todo	   levam	   os	   fazendeiros	   a	  

construírem	   embarcadouros	   para	   balsas	   e	   a	   utilizem	   os	   barrancos	   na	   beira	   das	   estradas,	  

para	   retirar	   os	   animais	   de	   caminhão,	   quando	   é	   possível	   chegar	   às	   fazendas	   por	   via	  

rodoviária.	   Certamente,	   essas	   características	   do	  Marajó	   e	   o	   isolamento	   das	   fazendas,	   nos	  

“grandes	  campos	  do	  Marajó”,	  delinearam	  estruturas	  de	  custos	  diferentes.	  Muitas	  fazendas	  

criam	  o	   rebanho	   solto	   nos	   campos,	   de	   uso	   relativamente	   comum,	   tratando-‐os	   no	   próprio	  

campo	  quando	  são	  periodicamente	  reunidos,	  selecionados	  e	  vendidos.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5.	  Caractarísticas	  dos	  currais	  da	  região.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

O	  preço	  do	  hectare	  é	  baixo	  na	  região,	  podendo	  variar	  de	  R$	  100,00/ha	  para	  fazendas	  

alagadas,	  até	  R$	  1.000,00/ha	  para	  fazendas	  próximas	  à	  cidade.	  Antigamente	  os	  produtores	  

tinham	  a	   seguinte	  orientação	  de	   compra	   “Onde	   tem	  muito	  bacurizeiro,	  onde	  você	  ouve	  o	  

casco	   do	   cavalo	   batendo	   no	   chão,	   onde	   não	   tem	   tetéu	   e	   onde	   não	   alaga	   não	   presta.	   Se	  

comprar	  você	  pode	  ir	  à	  falência”.	  As	  áreas	  privilegiadas	  eram	  as	  chamadas	  “fundo	  do	  prato”	  

que,	   devido	   ao	   excesso	   de	   pisoteio	   e	   pastoreio,	   acabaram	   ficando	   degradadas	   e	   com	  

redução	   de	   pastagem	   natural.	   Atualmente,	   as	   áreas	   do	   “prato	   fundo”	   não	   são	   mais	  

privilegiadas,	  sendo	  mais	  valorizadas	  as	  chamadas	  “borda	  do	  prato”,	  por	  serem	  áreas	  menos	  

alagadas	   e,	   no	  município	  de	   Soure,	   localizadas	  no	  entorno	  da	  Reserva	   Extrativista	   (RESEX)	  

Marinha	  de	  Soure.	  

 

5.3.1	  A	  cadeia	  da	  carne	  e	  do	  couro	  no	  Marajó	  

	  

Os	  animais	  para	  abate	  destinam-‐se	  por	  dois	  canais	  específicos,	  um	  ocorre	  localmente	  

e	   outro	   no	   continente.	   O	   primeiro	   é	   para	   o	   consumo	   no	   próprio	   município.	   Os	   animais	  

comercializados	  por	  esse	  canal	  da	  cadeia	  são,	  predominantemente,	  búfalos,	  vacas	  e	  búfalas	  

de	   descarte.	   O	   descarte	   ocorre	   em	   função	   da	   perda	   da	   capacidade	   reprodutiva,	   seja	   por	  

baixa	   fertilidade,	   seja	   pela	   incapacidade	   de	   alimentar	   os	   bezerros	   (danos	   nas	   tetas).	   A	  

presença	   de	   búfalos	   se	   justifica	   pela	   predominância	   desse	   espécime	   no	   rebanho	   de	  
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pequenos	   produtores,	   que	   não	   possuem	   o	   volume	   necessário	   para	   a	   comercialização	   no	  

continente.	  Eventualmente,	  produtores	  maiores	  participam	  do	  mercado	  local,	  em	  função	  de	  

ajustes	  nos	  fluxos	  de	  caixa,	  ou	  para	  manter	  algumas	  despesas	  da	  propriedade.	  

No	   local,	  o	  abate	  ocorre	  no	  Matadouro	  Municipal	  de	  Soure,	  que	  opera	  mediante	  o	  

pagamento	  de	  uma	   taxa.	  A	   prefeitura	   de	   Soure	  mantém	  o	   funcionamento	  do	  matadouro,	  

custeando	   as	   despesas	   operacionais.	   A	   intermediação	   do	   processo	   cabe	   aos	   marchantes,	  

função	  que,	  normalmente,	  é	  exercida	  pelos	  donos	  dos	  açougues	  que	  operam	  no	  município.	  

Em	   média	   são	   abatidos	   dezessete	   animais	   por	   dia	   no	   município.	   Esses	   agentes	   se	  

encarregam	  da	  negociação,	  fazendo	  a	  ligação	  entre	  os	  produtores	  e	  os	  consumidores	  finais.	  

O	   marchante	   também	   é	   responsável	   pela	   taxa	   de	   abate	   que	   em	   Soure	   é	   de	   R$	  

30,00/cabeça,	  no	  matadouro	  municipal.	  Em	  média,	  os	  búfalos	  são	  comercializados	  com	  400	  

kg,	  ao	  preço	  de	  R$	  2,20	  o	  quilo.	  

A	  relação	  entre	  os	  produtores	  e	  os	  marchantes	  está	  assentada	  na	  “confiança”	  para	  o	  

pagamento	   a	   prazos	   que	   variam	   de	   sete	   até	   trinta	   dias,	   não	   existindo	   contratos	   formais,	  

porém	  deve-‐se	  destacar	  que	  os	  laços	  são	  frágeis,	  sendo	  citados	  casos	  de	  atrasos	  e,	  mesmo,	  o	  

não	   pagamento,	   o	   que	   conduz	   o	   produtor	   à,	   normalmente,	   não	   querer	   correr	   o	   risco	   de	  

comercializar	  somente	  com	  um	  marchante	  e	  sim	  com	  mais	  de	  um.	  	  

Por	   exemplo,	   existem	   relatos	   de	   venda	   que,	   para	   cobrança	   judicial,	   houve	   a	  

necessidade	  de	  obter	  a	  Guia	  de	  Transporte	  Animal	   (GTA)	  e,	   como	  o	  produtor	  não	  possuía	  

uma	   via,	   solicitou	   a	   segunda	   via	   na	   Agência	   de	   Defesa	   Sanitária	   do	   estado	   do	   Pará	  

(ADEPARÁ),	  que	  também	  não	  dispunha	  do	  documento.	  Por	  isso	  um	  produtor	  alegou	  que,	  por	  

ocasião	  da	  venda,	  exigia	  do	  marchante	  o	  recibo	  da	  carga	  na	  GTA,	  para	  garantir	  a	  cobrança,	  

caso	   haja	   necessidade.	   Por	   esses	   motivos,	   observa-‐se	   que	   existe	   uma	   seleção	   dos	  

compradores	  por	  parte	  dos	  vendedores.	  

No	  município	  de	  Soure,	  a	  despeito	  da	  criação	  do	  Serviço	  de	  Inspeção	  Municipal	  (SIM),	  

ainda	  há	  o	  problema	  da	  licença	  ambiental	  quanto	  ao	  destino	  dos	  efluentes	  do	  leite	  e	  o	  fato	  

de	  que	  o	  matadouro	  municipal	  é	  no	  centro	  da	  cidade	  e	  está	  localizado	  na	  beira	  do	  rio,	  o	  que	  

gera	  constrangimentos	  à	  comercialização	  desse	  produto	  local.	  	  

Ademais,	  a	  prefeitura	  considera	  este	  matadouro	  antieconômico,	  pois	  são	  vinte	  e	  seis	  

funcionários	  e	  mais	  dois	  profissionais	  de	  nível	   superior	  para	  operar	  um	  volume	  de	  apenas	  
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dezessete	   animais/dia,	   sendo	  a	   taxa	  de	  R$	  30,00/abate	  de	   animal.	  Grande	  parte	  da	   carne	  

marajoara	   ainda	   é	   abatida	   de	   forma	   clandestina	   e	   sem	   GTA,	   daí	   a	   baixa	   operação	   do	  

matadouro.	   A	   Figura	   6	   apresenta	   as	   fases	   de	   abatimento	   do	   animal.	   Pode-‐se	   notar	   que	   o	  

animal	   é	   atordoado	   com	   uma	   marreta	   e	   os	   funcionários	   não	   utilizam	   Equipamento	   de	  

Proteção	  Individual	  (EPI)	  em	  nenhuma	  das	  etapas	  do	  processo.	  	  	  	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figura	  6.	  Abate	  de	  gado	  em	  Soure	  no	  Marajó.	  
Fonte	  :	  pesquisa	  de	  campo	  

	  

Quanto	   à	   comercialização	   da	   pecuária	   de	   cria	   e	   recria	   no	   Marajó,	   os	   produtores	  

conservam	   a	  maioria	   das	   fêmeas	   no	   plantel,	   de	   forma	   a	   tornarem-‐se	  matrizes,	   as	   únicas	  

descartadas	   são	  as	  que	  apresentam	  problemas	   reprodutivos.	  Os	  machos,	   por	   sua	   vez,	   são	  
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selecionados	  e	  os	  melhores,	  genética	  e	  fenotipicamente,	  permanecem	  nas	  propriedades.	  Os	  

animais	  que	  não	  são	  aprovados	  nessa	  seleção	  serão	  abatidos,	  na	  forma	  de	  novilho	  precoce.	  

Dentre	   os	   animais	   selecionados	   como	  melhores,	   os	   excedentes	   serão	   comercializados	   na	  

forma	   de	   reprodutores,	   tourinhos	   e	   novilhas;	   essa	   comercialização	   segue	   outro	   canal	   no	  

Marajó.	  

Os	   animais	   jovens,	  machos	   e	   fêmeas	   selecionados	   são	   comercializados	   com	  outros	  

criadores	  e	  integrarão	  outros	  plantéis	  fora	  do	  Marajó.	  As	  fêmeas	  podem	  ser	  comercializadas	  

com	  exportadores	  com	  destino	  principal:	  a	  Venezuela.	  Esses	  animais	  são	  selecionados	  entre	  

os	  melhores	  e	  recebem	  preços	  bem	  acima	  do	  mercado.	  A	  negociação	  ocorre	  entre	  agentes	  

responsáveis	  pela	  exportação	  e	  integrantes	  das	  associações	  de	  produtores.	  	  

Por	  exemplo,	  há	  cerca	  de	  dois	  anos,	  houve	  uma	  grande	  venda	  na	  região	  de	  bezerros	  

de	  búfalo	  da	  raça	  Murrah,	  para	  a	  Venezuela.	  O	  preço	  do	  bezerro	  foi	  de	  R$	  3.000,00/animal.	  

No	   ano	   de	   2010,	   este	   valor	   caiu	   para	   R$	   1.500,00,	   devido	   à	   barganha	   do	   atravessador.	  

Contudo	  grande	  parte	  dos	  produtores	  viu	  esta	  situação	  como	  uma	  oportunidade	  de	  negócio	  

e	  esperam	  que	  possa	  haver	  outras	  oportunidades	  de	  comercializar	  com	  a	  Venezuela.	  	  

Os	   animais	   na	   fase	   de	   bezerros,	   entre	   9	  meses	   e	   1	   ano,	   são	   comercializados	   com	  

invernistas	   que	   atuam	   no	   continente.	   Esses	   agentes,	   destacados	   pela	   linha	   pontilhada	  

(Figura	  3),	  fazem	  a	  interface	  com	  cadeias	  localizadas	  fora	  do	  Marajó,	  uma	  vez	  que	  interagem	  

no	  processo	  de	  agregação	  de	  valor	  com	  agentes	  de	  diversas	  cadeias	  em	  diversas	  localidades.	  

Normalmente,	   os	   bezerros	   são	   vendidos	   com	   um	   peso	  médio	   de	   200	   kg,	   no	   valor	   de	   R$	  

2,50/kg.	  

Como	  o	  mercado	  local	  não	  é	  capaz	  de	  consumir	  toda	  a	  produção	  de	  carne	  da	  região,	  

as	  fazendas	  com	  maiores	  volumes,	  especialmente	  aquelas	  que	  comercializam	  entre	  sessenta	  

a	  oitenta	  animais	  (carga	  das	  balsas),	  negociam	  com	  marchantes	  que	  operam	  no	  continente,	  

principalmente,	   em	  Belém.	  Os	   animais,	   normalmente,	   novilhos,	   búfalos	   e	   bois	   nelore,	   são	  

abatidos	   em	   frigoríficos	   localizados	   em	  Belém	   e	   Castanhal.	   Os	  marchantes	   se	   encarregam	  

desde	  a	  compra	  nas	  fazendas	  até	  a	  entrega	  aos	  canais	  de	  distribuição.	  Esses	  agentes	  operam	  

na	  aquisição	  dos	  animais	   junto	  aos	  fazendeiros,	  acompanham	  o	  transporte	  entre	  a	   ilha	  e	  o	  

frigorífico,	   supervisionam	  o	  abate,	   remuneram	  o	   frigorífico	   (taxa	  de	  abate)	   e	  promovem	  a	  

venda	   e	   entrega	   aos	   açougues,	   hotéis,	   supermercados	   e	   demais	   canais,	   como	   forma	   de	  
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alcançar	   os	   consumidores	   finais.	  Os	   subprodutos	   como	   couro,	   patas,	   ossos,	   etc.	   passam	  a	  

integrar	   outras	   cadeias	   de	   valor	   (linha	   pontilhada	   na	   Figura	   3),	   somando-‐se	   assim,	   a	  

subprodutos	  oriundos	  de	  cadeias	  localizadas	  em	  regiões	  fora	  do	  Marajó.	  	  

Os	  marchantes	   de	   Belém	   pagam	   R$	   2,20/kg,	   e	   deslocam	   o	   animal	   ao	   preço	   de	   R$	  

35,00	   o	   frete	   de	   Soure	   para	   Belém.	   Estes	  marchantes	   assumem	   os	   custos	   de	   transporte,	  

abate	  e	  distribuição,	   remunerando	  o	  produtor	  pelo	   rendimento	  de	  carcaça,	   ressaltando-‐se	  

que	   essa	   forma	   de	   comercialização,	   normalmente,	   ocorre	   com	   produtores	   maiores,	   que	  

detêm	   maior	   volume	   de	   produção	   e	   concentram	   ganhos	   de	   escala.	   Os	   animais	   são	  

transportados	   em	   lotes	   entre	   sessenta	   a	   oitenta	   animais,	   que	   corresponde	   à	   lotação	   das	  

balsas.	  

No	  transporte,	  os	  animais	  apresentam	  perda	  de	  peso,	  que	  corresponde	  a,	  em	  média,	  

7%	  do	  peso	  vivo	  embarcado.	  O	  rendimento	  de	  carcaça	  de	  bubalinos	  posiciona-‐se,	  entre	  47	  e	  

49%	   do	   peso	   vivo.	   Nas	   búfalas	   esses	   valores	   oscilam	   entre	   45	   e	   47%	   e,	   entre	   bovinos,	   a	  

amplitude	  é	  maior,	   compreendendo	  de	  48	  a	  56%,	  dependendo	  da	   região	  e	  do	  período	  do	  

ano.	  

O	  abate	  é	  na	  Cooperativa	  da	   Indústria	  Pecuária	  do	  Pará	   Ltda	   (SOCIPE)	  existente	  há	  

setenta	  anos	  e	  com	  abatedouro	  há	  cinquenta	  anos,	  sendo	  a	  empresa	  mais	  antiga	  do	  estado	  

do	  Pará	  a	  atuar	  de	  maneira	  ininterrupta.	  	  

Mensalmente,	  a	  cooperativa	  abate	  cerca	  de	  quatro	  mil	  e	  quinhentos	  animais,	  sendo	  

que	  apenas	  15%	  dos	  animais	  abatidos	  mensalmente	  são	  do	  Marajó,	  que	  em	  sua	  maioria	  são	  

bois	  búfalos	  oriundos,	  em	  média,	  de	  cerca	  de	  quinze	  produtores	  marajoaras,	  que	  destinam	  

seus	  animais	  à	  cooperativa.	  	  	  

A	  taxa	  de	  abate	  de	  R$	  54,00/animal,	  já	  incluso	  o	  imposto,	  no	  valor	  de	  R$	  2,30/animal.	  

Na	   SOCIPE	   existem	   dois	   veterinários	   responsáveis	   em	   analisar	   o	   animal	   antes	   do	   abate,	  

sendo	  um	  contratado	  e	  outro	  da	  ADEPARÁ,	  mas	  como	  não	  há	  laboratório	  no	  abatedouro,	  a	  

condenação	  de	  animais	  por	  doença	  é	  sugestiva.	  Neste	  caso,	  o	  produtor	  arca	  com	  o	  ônus.	  	  

Após	  o	  abate,	  a	  carne	  é	   refrigerada	  por	  cerca	  de	   trinta	  e	   seis	  horas.	  Teoricamente,	  

após	  este	  período,	  a	  SOCIPE	  cobra	  R$	  30,00/dia	  a	   taxa	  de	  refrigeração,	  mas	  devido	  à	  crise	  

vivida	  pela	  cooperativa	  (que	  já	  chegou	  a	  abater	  sete	  mil	  animais	  por	  mês)	  e	  a	  concorrência	  

com	  outros	  abatedouros,	  a	  cooperativa	  não	  tem	  cobrado	  esta	  taxa.	  	  
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A	   Tabela	   13	   apresenta	   o	   rendimento	   líquido	   pago	   ao	   pecuarista,	   por	   um	   novilho	  

búfalo,	  abatido	  no	  continente,	  com	  450	  kg,	  aproximadamente	  vinte	  e	  quatro	  meses	  de	  vida.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  13.	  Preço	  pago	  ao	  produtor	  de	  pecuária	  de	  corte	  no	  Marajó.	  

Itens	   Unidades	   Total	  
Peso	  Vivo	   Kg	   450	  kg	  
Quebra	  (transporte)	   7%	  	   31,50	  kg	  
Peso	  no	  frigorífico	   Kg	   418,50	  kg	  
Preço	  por	  kg.	  (em	  reais)	   R$	  2,20	   R$	  920,70	  
Custo	  de	  frete	  	   R$	  35,00	   R$	  885,70	  
Rendimento	  de	  carcaça	  (48%)	   200,88	  kg	   R$	  4,41/kg	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

Os	   quartos	   são	   comercializados	   com	   os	   açougueiros	   por	   R$	   6,80/kg,	   o	   quarto	  

traseiro,	  e	  R$	  4,00/kg,	  o	  quarto	  dianteiro,	  no	  corte	  tipo	  pistola.	  O	  rendimento	  aproximado,	  

dos	  quartos	  são	  36%	  e	  64%,	  respectivamente.	  Desta	  forma,	  a	  lucratividade	  do	  atravessador,	  

descontando-‐se	   a	   taxa	   de	   abate	   paga	   ao	   frigorífico	   e	   outras	   despesas	   operacionais	   e	  

comerciais	  (excetuando-‐se	  os	  custos	  fixos	  e	  os	  custos	  de	  oportunidade),	  deve	  posicionar-‐se,	  

entre	   15	   e	   20%,	   aproximadamente,	   considerando-‐se	   a	   receita	   com	   a	   comercialização	   da	  

carne	  e	  os	  subprodutos	  (Tabela	  14).	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabela	  14.	  Receita	  estimada	  do	  atravessador	  gerada	  por	  um	  novilho	  búfalo	  com	  450	  kg.	  	  

Itens	   Unidades	   Total	  
Quartos	  dianteiros	  (36%)	   72,37	  kg	   R$	  289,48	  
Quartos	  traseiros	  (64%)	   128,56	  kg	   R$	  874,21	  
Receita	  Total	   200,88	  kg	   R$	  1.163,69	  
Custo	  (produtor)	   	   R$	  885,70	  
Outras	  despesas	  operacionais	   -‐	   R$	  75,00	  
Receita	  líquida	  (aproximada)	   	   R$	  202,99	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

	  

O	   couro	   dos	   animais	   abatidos	   em	   Soure	   (principalmente	   bovinos)	   abastece	   a	  

produção	  no	  curtume	  do	  município	  que,	  além	  de	  beneficiar	  o	  couro,	  produz	  artefatos	  como	  

selas,	   bolsas,	   sandálias,	   carteiras,	   entre	   outros	   comercializados	   naquele	   local,	   para	  

consumidores	  da	  região	  e	  turistas.	  	  
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Os	  produtos	  de	  couro	  utilizam	  baixa	  tecnologia	  de	  produção,	  são	  comercializados	  em	  

embalagens	   simples	   ou	   sem	   embalagens,	   não	   há	   atribuição	   de	   marca	   e	   o	   local	   de	  

comercialização	   ocorre	   em	   loja,	   no	   próprio	   curtume.	   O	   processo	   de	   curtimento	   do	   couro	  

pode	  ser	  visitado	  pelos	  turistas,	  uma	  vez	  que	  a	  loja	  está	  nas	  mesmas	  instalações	  do	  curtume,	  

apesar	  do	  odor	  desagradável	  decorrente	  do	  processo	  de	  curtição	  do	  couro.	  

A	  agregação	  de	  valor	  do	  couro	  na	  região	  não	  é,	  via	  de	  regra,	  uma	  prática,	  devido	  ao	  

couro	  de	  o	  búfalo	  ser	  mais	  espesso,	  portanto	  mais	  difícil	  de	  trabalhar	  do	  que	  o	  de	  bovinos.	  O	  

curtume	   é	   uma	   empresa	   familiar	   com	   tradição	   de	   mais	   de	   oitenta	   anos	   na	   região.	   Em	  

princípio,	   comercializavam	  o	   couro	  diretamente	   com	  o	   fazendeiro,	   fazendo	  uma	   troca	  por	  

selas.	   Com	   o	   tempo,	   seus	   filhos	   e	   netos	   passaram	   a	   se	   envolver	   com	   outras	   atividades	  

profissionais,	  e	  não	  mais	  se	  preocupam	  em	  comercializar	  o	  couro,	  terceirizando	  esta	  etapa.	  	  

Neste	  sentido,	  houve	  uma	  dificuldade	  para	  o	  curtume	  de	  Soure,	  pois	  os	  marchantes	  

privilegiam	   a	   comercialização	   do	   couro	   com	   um	   exportador	   da	   região,	   que	   adianta	   o	  

pagamento	  (de	  R$	  500,00	  até	  R$	  1.000,00),	  gerando	  um	  comprometimento	  na	  venda,	  que	  o	  

curtume	   não	   tem	   como	   concorrer.	   Como	   decorrência	   disso	   o	   exportador	   passa	   a	   ter	   o	  

domínio	  dessa	  etapa	  da	  cadeia.	  Apesar	  de	  não	  faltar	  matéria	  prima,	  o	  preço	  para	  aquisição	  

do	  couro	  aumentou	  significativamente.	  	  

O	   dono	   do	   curtume	   compra	   cerca	   de	   cinquenta	   couros	   por	   mês.	   O	   processo	   de	  

tingimento	  é	  feito	  com	  a	  tinta	  da	  casca	  do	  mangueiro	  (Foto	  1)	  de	  forma	  manual,	  artesanal	  e	  

tradicional.	  A	  empresa	  opera	  com	  cerca	  de	  dez	   funcionários	  dentre	  curtidores,	   fabricantes	  

de	  bolsas,	  sandálias,	  suvenir.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foto	  1.	  Moagem	  da	  casca	  do	  Mangueiro.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  
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O	  preço	  do	  couro	  tem	  uma	  grande	  oscilação	  de	  preços.	  Ano	  passado	  o	  couro	  chegou	  

à	  R$	  40,00.	  No	  momento	  da	  pesquisa,	  estava	  R$	  18,00.	  No	  início	  de	  2010	  chegou	  a	  R$	  2,00,	  

gerando	   uma	   revolta	   nos	  marchantes	   que,	   devido	   à	   dependência	   do	   exportador	   não	   têm	  

como	  barganhar	  preço.	  	  

Em	   poucas	   situações,	   o	   dono	   do	   curtume	   compra	   diretamente	   da	   fazenda.	  

Entretanto	   este	   produto	   é	   de	   baixa	   qualidade,	   apresentando	   furos,	   dobras,	   desgaste	   por	  

intempéries,	  além	  da	  marcação	  dos	  animais	  que	   invalida	  parte	  do	  couro,	  não	  tendo	  muita	  

validade	  para	  sola.	  Devido	  à	  atividade	  ser	  manual,	  é	  difícil	   trabalhar	  couro	  de	  animais	  com	  

mais	   400	   kg,	   visto	   serem	  mais	   duros	   e	   espessos.	   No	  Quadro	   1	   e	   Figura	   7,	   apresentam	   as	  

etapas	  de	  preparo	  do	  couro	  ao	  longo	  de	  dois	  meses	  até	  chegar	  ao	  ponto	  final	  da	  sola.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Quadro	  1.	  Etapas	  de	  curtição	  do	  couro	  no	  Marajó.	  
Tempo	   Atividades	  

2	  a	  3	  semanas	   Salgadeira	  

1	  dia	   Molho	  na	  água	  para	  tirar	  o	  excesso	  de	  sal	  
Água	  com	  cal	  para	  amolecer	  o	  pelo	  e	  engrossar	  o	  couro	  (verificação	  

diária)	  6	  dias	  
Raspagem	  do	  pelo	  com	  faca	  sem	  fio	  (escarnar	  a	  gordura)	  

15	  a	  20	  dias	   Encascar	  banda	  por	  banda	  com	  a	  casca	  do	  mangueiro	  

Lavagem	  e	  molho	  para	  tirar	  o	  excesso	  da	  tintura	  

Aplicação	  do	  óleo	  de	  soja	  para	  amaciar	  e	  dar	  o	  brilho	  na	  sola	  4	  dias	  

Secagem	  no	  varal	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  
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Figura	  7.	  	  Beneficiamento	  do	  couro	  em	  Soure	  no	  Marajó.	  
Fonte:	  pesquisa	  de	  campo.	  
	  

Uma	  “banda”,	  parcela	  correspondente	  a	  ½	  do	  couro	  de	  um	  animal	  adulto,	  gera	  três	  

peças,	  em	  média.	  O	  preço	  das	  bolsas	  é	  R$	  30,00,	  sandália	  R$	  20,00	  e	  suvenir	  R$	  3,50	  (Foto	  

13).	  	  

	  

5.3.2	  A	  cadeia	  do	  leite	  e	  do	  queijo	  no	  Marajó	  

	  

O	  leite	  produzido	  nas	  fazendas	  é	  comercializado	  de	  duas	  formas.	  A	  primeira	  in	  natura	  

ocorre	  nas	  cidades	  de	  Soure	  e	  Salvaterra	  através	  da	  venda	  em	  varejo,	  de	  porta	  e	  porta,	  nas	  

padarias,	   ou	   ainda,	   para	   as	   queijarias	   que	   atuam	   de	   forma	   independente.	   Essa	   forma	   de	  

comercialização	  só	  é	  possível	  para	  as	  fazendas	  localizadas	  nas	  redondezas	  das	  cidades.	  

A	   segunda	   forma	   de	   comercializar	   o	   leite	   é	   beneficiando-‐o	   na	   forma	   de	   queijo.	  

Nesses	  casos,	  o	  processo	  de	  beneficiamento	  ocorre	  na	  própria	  fazenda	  e	  o	  produto	  principal	  

e,	   praticamente,	   único,	   é	   o	   queijo	   do	   Marajó.	   O	   destino	   da	   produção	   são	   as	   cidades	   de	  

Soure,	   Salvaterra	   e	   Belém.	   Nas	   cidades	   de	   Soure	   e	   Salvaterra,	   o	   queijo	   é	   comercializado	  
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livremente,	   sendo	  distribuído	  para	  hotéis,	   restaurantes	   e	  padarias,	   ou	  para	  o	   consumidor,	  

diretamente.	  	  

Na	  cidade	  de	  Belém,	  o	  queijo	  recebe	  forte	  fiscalização	  da	  vigilância	  sanitária,	  uma	  vez	  

que	   as	   queijarias	   não	   são	   fiscalizadas,	   nem	   certificadas	   pelos	   órgãos	   competentes.	   Os	  

queijos	   chegam	   a	   Belém,	   via	   barco,	   e	   são	   comercializados	   diretamente	   para	   os	  

consumidores,	   no	   esquema	   de	   porta	   e	   porta,	   em	   repartições	   públicas,	   ou	   através	   de	  

padarias	  e	  lanchonetes.	  A	  comercialização	  cabe	  aos	  atravessadores	  ou	  distribuidores.	  Esses	  

agentes	   atuam	   na	   ligação	   entre	   os	   produtores	   no	   Marajó	   e	   os	   consumidores	   finais	   em	  

Belém.	   A	   atuação	   do	   distribuidor	   ocorre	   também	   no	  Marajó,	   mas	   como	   nesses	   casos	   há	  

necessidade	  de	  remunerar	  mais	  um	  elo	  da	  cadeia	  de	  distribuição,	  a	  atuação	  desses	  agentes	  

ao	  nível	  local,	  é	  limitada.	  

O	  litro	  do	  leite	  de	  búfala,	  atualmente,	  é	  comercializado	  a	  R$	  1,50.	  Para	  os	  produtores	  

este	  preço	  decorre,	  principalmente,	  devido	  às	  dificuldades	  de	  escoamento	  do	  produto	  até	  os	  

laticínios,	  sendo	  este	  fato	  agravado	  no	  período	  de	  inverno.	  Estima-‐se	  em	  R$	  0,70	  os	  custos	  

de	  um	  litro	  de	  leite	  de	  búfala.	  

A	   forma	  de	   fazer	  o	  queijo	   é	  diferente,	   não	  existindo	  uma	  padronização.	  Dentro	  de	  

uma	  mesma	  propriedade	  e,	   até	  mesmo	  entre	  queijeiros	   de	  uma	  mesma	  queijaria,	   podem	  

existir	  diferenças	  de	  produção.	  Ademais,	  no	  início	  da	  lactação	  das	  vacas	  búfalas,	  tem-‐se	  5	  a	  

6%	  de	  gordura.	  Já	  no	  final	  da	  lactação,	  tem-‐se	  10%	  de	  gordura.	  	  

Estes	   percentuais	   de	   gordura	   influenciam	   nas	   quantidades	   demandadas	   de	   leite,	  

visando	  à	  fabricação	  do	  queijo.	  No	  início	  da	  lactação,	  para	  produzir	  1	  kg	  de	  queijo	  do	  Marajó	  

são	  necessários	  de	  oito	  a	  nove	  litros	  de	  leite	  de	  búfala,	  pois	  o	  leite	  está	  “mais	  fino”,	  ou	  seja,	  

com	  menor	   teor	  de	   gordura	  e	   extrato	   seco.	  Ao	   final	   da	   lactação,	   o	  bezerro	   já	   em	   fase	  de	  

desmame	  e	  as	  características	  do	   leite	  apresentam	  alterações,	  como	  se	  diz	  na	  região,	  “está	  

mais	   grosso”.	   Em	   média,	   nesta	   fase,	   são	   necessários	   de	   seis	   a	   sete	   litros	   de	   leite	   para	  

produzir	  1	  kg	  de	  queijo.	  	  

Os	  donos	  de	  queijarias	  preferem	  produzir	  o	  queijo	  do	  Marajó	  em	  relação	  à	  mussarela	  

da	  búfala,	  já	  que	  é	  uma	  tradição	  na	  região	  e	  também	  é	  muito	  conhecido	  por	  seu	  baixo	  teor	  

de	  colesterol,	  apesar	  de	  ser	  mais	  calórico.	  Há	  famílias	  que	  têm	  um	  histórico	  na	  produção	  de	  

queijo.	  Por	  exemplo,	  há	  uma	  família	  que	  há	  mais	  de	  setenta	  anos	  vive	  da	  produção	  do	  queijo	  
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do	  Marajó,	  atividade	  que	  iniciou	  com	  o	  bisavô,	  que	  produzia	  queijo	  manteiga.	  Mais	  tarde,	  o	  

avô	  aprendeu	  com	  um	  fazendeiro	  chamado	  Eduardo	  Ribeiro	  da	  fazenda	  Bom	  Jardim,	  onde	  

existia	  uma	  escola	  para	  ensinar	  a	  produção	  do	  queijo	  creme,	  adquirindo,	  em	  seguida,	  uma	  

desnatadeira	  manual,	  processando	  100	  litros/hora.	  	  

De	  acordo	  com	  um	  dos	  membros	  da	  família,	  no	  decorrer	  do	  tempo,	  houve	  mudanças	  

tecnológicas,	   por	   exemplo,	  mudaram	  do	   tipiti	   para	   a	   prensa,	  mas	   a	   fórmula	   permanece	   a	  

mesma.	  Atualmente,	  possui	  uma	  desnatadeira	  mecânica,	  com	  capacidade	  de	  processamento	  

de	  275	  litros/hora	  e	  um	  ralador	  mecânico	  (Figura	  8).	  

	  

	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  8.	  Fabricação	  de	  Queijo	  do	  Marajó	  em	  Soure	  -‐	  Pa.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  pesquisa	  de	  campo.	  

	  

Por	   outro	   lado,	   não	   há	   tanque,	   caldeira,	   câmara	   frigorífica	   e	   o	   processo	   manual,	  

confere	  à	  produção	  um	  caráter	  artesanal.	  A	  consistência	  do	  produto	  é	  visualizada	  de	  forma	  

empírica,	   com	   o	   cuidado	   para	   que	   o	   creme,	   queijo	   típico	   de	   Soure	   e	   Salvaterra,	   não	   vire	  

manteiga,	  que	  é	  mais	  fabricado	  em	  Cachoeira	  do	  Arari.	  No	  período	  de	  verão,	  alguns	  donos	  
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de	  queijarias	  misturam	  até	  30%	  do	  leite	  bovino	  ao	  bubalino.	  O	  leite	  bovino	  também	  é	  usado	  

na	   lavagem	  da	  massa,	  com	  finalidade	  estética,	  ou	  seja,	  para	  o	  queijo	  do	  Marajó	   ficar	  mais	  

amarelo.	  	  

O	   custo	   de	   produção	   do	   queijo	   do	  Marajó,	   dependendo	   da	   escala	   produzida	   e	   da	  

quantidade	  de	   leite	  de	  vaca	  adicionado	  à	   fórmula,	   irá	  apresentar	  variações.	  Para	  efeito	  da	  

estimativa	   do	   cálculo	   do	   custo	   de	   fabricação	   do	   queijo	   do	   Marajó,	   considerou-‐se	   (1)	   a	  

produção	   de	   300	   kg	   de	   queijo	   por	   semana	   e,	   (2)	   a	   utilização	   de	   15%	   de	   leite	   de	   vaca	   na	  

composição	  da	  fórmula.	  Como	  o	  leite	  de	  vaca	  pode	  ser	  utilizado	  na	  composição	  do	  queijo	  do	  

Marajó,	  a	  participação	  desse	  insumo	  alterna-‐se	  entre	  a	  utilização	  na	  lavagem	  da	  massa	  ou	  na	  

incorporação	  direta	  ao	  produto	   final,	   integrando	  uma	  mistura	  entre	  o	   leite	  de	  búfala	  e	  de	  

vaca.	  	  

Considerando	  o	  efeito	  de	  escala,	  destaca-‐se	  para	  o	  cálculo	  do	  custo,	  a	  produção	  de	  

300	   kg	  de	  queijo	  por	   semana,	   volume	  que	  envolve	   a	  utilização	  de	  duas	  pessoas	  de	   forma	  

direta	   e	   2.100	   litros	   de	   leite	   por	   semana.	   A	   mão	   de	   obra	   indireta	   envolve	   os	   vaqueiros	  

responsáveis	  pela	  ordenha,	  aproximadamente	  três	  funcionários,	  alcançando-‐se	  um	  total	  de	  

mão	  de	  obra	  na	  propriedade	  em	   torno	  de	   cinco	   funcionários.	   Esse	  perfil	   corresponde,	  em	  

linhas	  gerais,	  ao	  das	  fazendas	  queijarias	  em	  operação	  nos	  municípios	  de	  Soure	  e	  Salvaterra,	  

no	  Marajó.	  

Estabelecidas	  essas	  considerações,	  o	  custo	  estimado	  do	  queijo	  do	  Marajó	  tipo	  creme,	  

fabricado	   em	   Soure	   e	   Salvaterra	   foi	   calculado	   em	   R$	   14,59,	   conforme	   a	   Tabela	   15.	   Em	  

contrapartida,	   o	   preço	   comercializado	   para	   consumidor	   final,	   oscila	   entre	   R$	   20,00	   e	   R$	  

25,00.	   Desta	   forma,	   o	   valor	   adicionado	   pela	   cadeia	   de	   produção	   de	   leite	   e	   derivados,	   da	  

pecuária	  do	  Marajó,	   foi	  estimado	  em	  54%	  aproximadamente.	  O	  cálculo	  das	  estimativas	  de	  

custos	  considerou	  apenas	  os	  custos	  diretos	  e	  variáveis	  (excluindo	  da	  análise	  os	  custos	  fixos	  e	  

os	   custos	   de	   oportunidade).	   Sob	   esse	   aspecto,	   Bruni	   e	   Famá	   (2003,	   p.204)	   destacam	   “o	  

processo	  de	  formação	  de	  custos	  com	  base	  apenas	  nos	  custos	  variáveis,	  que	  facilita	  a	  tomada	  

de	  decisão”.	  	  
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Tabela	  15.	  Valor	  adicionado	  na	  cadeia	  de	  valor	  do	  leite	  e	  do	  queijo	  no	  Marajó.	  
Item	   Unid	   Valor	   Quant.	   Sub-‐total	   Total	  
Mão	  de	  obra	  direta	   unid	   R$	  545,00	   2	   R$	  1.090,00	   R$	  1.090,00	  
Encargos	  sociais	   unid	   R$	  381,50	   2	   R$	  763,00	   R$	  1.853,00	  
Leite	  vaca	  búfala	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (85%)	   L	   R$	  0,70	   1785	   R$	  1.249,50	   R$	  3.102,50	  
Leite	  de	  vaca	  bovina1	  	  	  (15%)	   L	   R$	  0,40	   315	   R$	  126,00	   R$	  3.228,50	  
Outros	  Insumos2	  	  	   kg	   R$	  1,40	   300	   R$	  420,00	   R$	  3.648,50	  
Gastos	  gerais	  de	  fabricação	   kg	   R$	  2,43	   300	   R$	  729,70	   R$	  4.378,20	  
Custo	  por	  kg	  para	  produção	  de	  300	  kg	  por	  semana	  (R$	  4.264,80	  /	  300)	   R$	  14,59	  
Preço	  de	  venda	  ao	  consumidor	  final	  por	  kg	  	   R$	  22,50	  
Valor	  adicionado	  pela	  cadeia	   R$	  7,91	  (54%)	  
1	  A	  utilização	  de	  leite	  de	  vaca	  na	  composição	  do	  queijo	  do	  Marajó	  oscila	  entre	  0	  a	  30%.	  
2	  Embalagem,	  sal,	  gás	  e	  gelo.	  
Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  

No	  que	  tange	  a	  comercialização,	  as	  vendas	  ocorrem	  em	  embalagens	  de	  250	  gramas,	  

ao	  preço	  de	  R$	  5,00	  e	   500	   gramas,	   R$	  10,00	  em	  média.	  O	   turista	  doméstico	   é	  o	   forte	  do	  

comércio,	   mais	   do	   que	   o	   de	   fora,	   isto	   decorre,	   principalmente,	   devido	   ao	   aspecto	  

clandestino	  da	  produção	  e	  da	  comercialização.	  	  

Durante	  as	  entrevistas,	  os	  donos	  de	  laticínios	  informaram	  que	  o	  único	  problema	  para	  

comercializar	   o	   produto	   é	   a	   fiscalização,	  mas	   não	   falta	   cliente.	   Estima-‐se	   que	   a	   demanda	  

pelo	   queijo	   do	   Marajó	   seja	   maior	   que	   a	   oferta,	   sendo	   que,	   o	   ponto	   de	   restrição	   à	   sua	  

comercialização	  é	  a	  falta	  de	  sua	  padronização,	  especialmente,	  análises	  físico-‐químicas	  para	  

viabilizar	  os	  selos	  necessários	  para	  colocação	  regularizada	  do	  produto	  no	  mercado.	  

No	  Quadro	  2	  tem-‐se	  a	  rotina	  diária	  de	  um	  dos	  componentes	  de	  um	  laticínio	  familiar,	  

que	  produz	   diariamente	   setenta	   e	   cinco	   a	   cem	  peças	   de	   250	   gramas;	   trinta	   peças	   de	   500	  

gramas	  e	  quinze	  peças	  de	  800	  gramas.	  	  

	  

Quadro	  2.	  Rotina	  diária	  de	  um	  proprietário	  familiar	  de	  laticínio	  do	  Marajó.	  
Horário	  da	  
manhã	  

Atividades	  
Horário	  da	  

tarde	  
Atividades	  

03:30	  –	  6:00	  
Limpa	  e	  etiqueta	  o	  queijo	  

com	  a	  esposa	  
11:30	  –	  13:00	  

Limpa	  e	  etiqueta	  o	  queijo	  com	  o	  filho	  de	  
11	  anos	  

06:30	  –	  09:00	   Entregas	  e	  cobranças	   13:30	   Pega	  a	  balsa	  de	  Soure	  para	  Salvaterra	  

09:30	   Pega	  o	  leite	  na	  balsa	   14:30	  –	  15:30	  
Venda	  para	  os	  passageiros	  do	  navio	  no	  

porto	  de	  Camará	  

10:30	  –	  11:00	   Continua	  a	  cobrança	   16:00	   Venda	  na	  balsa	  

-‐	   -‐	   17:00	  –	  18:30	   Ajuda	  na	  produção	  o	  irmão	  e	  o	  cunhado	  

Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  
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Nas	  atividades	  de	  produção	  do	  queijo,	  conforme	  o	  Quadro	  2,	  pode-‐se	  perceber	  que	  

grande	   parte	   dos	   membros	   da	   família	   está	   envolvida	   com	   o	   processo	   de	   produção,	   com	  

destaque	  para	  as	  mulheres	  e	   filhos.	  A	   rotina	  de	   trabalho	  do	  chefe	  de	   família	  está	  dividida	  

entre	  o	  processo	  produtivo	  e	  a	  comercialização,	  iniciando	  às	  03h:30min	  da	  manhã,	  ajudando	  

a	  mulher	   com	   a	   limpeza	   e	   a	   etiquetagem	   do	   queijo	   e	   encerando	   às	   18:30	   horas,	   quando	  

termina	  a	  ajuda	  na	  produção,	  sob	  responsabilidade	  do	  irmão	  e	  do	  cunhado.	  	  	  

Em	  alguns	  casos,	  os	  donos	  de	  laticínios	  não	  ficam	  responsáveis	  em	  comercializar	  toda	  

a	  sua	  produção,	  destinando	  parte	  dela	  para	  os	  atravessadores,	  que	  adquirem	  o	  produto,	  em	  

média	  de	  uma	  a	  duas	  vezes	  por	  semana.	  	  

No	  caso	  de	  queijarias	  localizadas	  em	  fazendas	  mais	  distantes	  do	  centro	  da	  cidade,	  por	  

exemplo,	   cujo	   transporte	   da	   fazenda	   até	   a	   beira	   do	   rio	   é	   a	   carroça,	   e	   leva	   cerca	   de	   duas	  

horas	   e,	   posteriormente,	   mais	   duas	   horas	   e	   meia	   em	   viagem	   de	   barco,	   até	   a	   cidade	   de	  

Salvaterra,	  a	  venda	  passa	  a	  ser	  destinada	  praticamente	  ao	  atravessador.	  Neste	  caso,	  o	  preço	  

do	  frete	  é	  de	  R$	  6,00	  para	  o	  barqueiro	  transportar,	  independente	  do	  volume.	  	  

Em	  épocas	  de	  baixa	  temporada,	  os	  atravessadores	  encomendam	  cerca	  de	  20	  a	  30	  kg	  

de	  queijo	  por	  viagem/semana.	  Já	  na	  alta	  temporada	  (carnaval,	  julho,	  semana	  santa,	  Círio	  de	  

Soure	  em	  novembro	  e	  de	  Salvaterra	  em	  dezembro),	  as	  encomendas	  chegam	  de	  50	  até	  100	  

kg	  de	  queijo	  por	  viagem/semana.	  Chegando	  ao	  porto	  de	  Salvaterra,	  o	  produto	  é	  entregue	  na	  

casa	  do	  atravessador,	  de	  carro	  ou	  moto	  por	  R$	  5,00,	  independente	  do	  volume.	  

O	  pagamento	  do	  queijo	  para	  o	  produtor	  é	  a	  prazo,	  com	  trinta	  dias.	  O	  atravessador	  

compra	  a	  R$	  14,00/kg,	  vende	  R$	  20,00	  para	  o	  público	  geral	  e	  para	  revenda	  R$	  16,00,	  sendo	  

que,	  25%	  do	  produto	  têm	  esta	  finalidade.	  Em	  Belém,	  o	  queijo	  pode	  ser	  revendido	  ao	  preço	  

de	  até	  R$	  25,00/kg.	  	  

A	   comercialização	   do	   leite,	   quando	   vendido	   direto	   ao	   consumidor	   (na	   ilha),	  

normalmente	  ocorre	  com	  pagamento	  à	  vista;	  quando	  o	  leite	  destina-‐se	  às	  queijarias,	  o	  prazo	  

de	  pagamento	  é	  semanal.	  Na	  venda	  do	  queijo,	  quando	  a	  comercialização	  ocorre	  na	  região,	  o	  

regime	  depende	  do	  número	  de	  entregas,	  pois	  o	  vendedor,	  geralmente,	  entrega	  um	  pedido	  

atual	  e	  recebe	  o	  passado.	  Ou	  seja,	  o	  vendedor	  sempre	  tem	  uma	  entrega	  a	  receber	  que	  será	  

quitada	  por	  ocasião	  da	  próxima	  remessa.	  A	  venda	  de	  produtos	   lácteos	  na	  região	  acontece,	  

normalmente,	   sem	   restrições,	   quanto	   à	   fiscalização	   por	   parte	   das	   agências	   sanitárias.	  
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Contudo,	   fora	   da	   região,	   os	   produtos,	   normalmente,	   são	   apreendidos	   e	   recebem	   forte	  

repressão	  dos	  agentes	  de	  fiscalização.	  

O	  escoamento	  da	  produção	  para	  fora	  da	  região	  ocorre	  no	  porto	  do	  Camará,	  por	  meio	  

dos	  atravessadores.	  Contudo,	  os	  queijeiros,	  frequentemente,	  relatam	  problemas	  de	  calotes,	  

com	  este	  agente	  da	  cadeia.	  Em	  alguns	  casos,	  muitas	  fazendas	  produtoras	  de	  queijo,	  levam	  o	  

produto,	  diretamente	  para	  Belém,	  em	  pequenas	  embarcações,	  de	   forma	  clandestina,	  para	  

ser	  comercializado	  diretamente	  com	  consumidores	  finais,	  restaurantes	  e	  hotéis,	  e	  no	  Ver-‐o-‐

peso.	  	  	  	  	  	  

	  

5.4	  RELAÇÕES	  DE	  GÊNERO	  E	  PODER	  NA	  PECUÁRIA	  NO	  MARAJÓ	  

	  

Em	   sua	   maioria,	   os	   produtores	   entrevistados	   são	   oriundos	   da	   região	   do	   Marajó,	  

possuindo	  tradição	  familiar	  na	  atividade	  de	  pecuária,	  repassada	  entre	  as	  gerações.	  Contudo,	  

pode-‐se	   perceber	   que	  muitas	   propriedades	   sofreram	   um	   processo	   de	   divisão	   nos	   últimos	  

anos,	  decorrente	  da	  herança	  familiar.	  	  

Ademais,	   muitos	   produtores	   têm	   suas	   propriedades	   não	   mais	   como	   sua	   fonte	  

principal	   de	   renda,	   exercendo	   outras	   atividades	   com	   remuneração,	   que	   podem	   ser	   desde	  

profissionais	   liberais	  de	  nível	   superior,	  até	  servidores	  públicos,	  que,	  em	  sua	  maioria,	   fixam	  

residência	   na	   capital,	   Belém.	   A	   despeito	   dessas	   evidências,	   muitos	   deles	   destacaram	   a	  

satisfação	   em	   possuir	   propriedades	   no	   Marajó,	   ressaltando	   a	   tranquilidade	   da	   vida	   na	  

região.	  	  

A	  pecuária	  é	  a	  atividade	  predominante	  nas	  fazendas,	  sendo	  que	  em	  algumas	  destas	  

também	  se	  encontrou	  o	  plantio	  comercial	  do	  coco,	  em	  uma	  menor	  proporção.	  A	  receita	  da	  

pecuária	  vem	  do	  leite	  e	  da	  carne,	  nas	  fazendas	  mais	  próximas	  da	  cidade,	  as	  mais	  distantes	  

produzem	  apenas	   carne.	  Ademais	  muitos	  produtores	  entrevistados	   também	  são	  donos	  de	  

açougue	  e,	  no	  caso	  daqueles	  que	  desenvolvem	  a	  pecuária	   leiteira	  e	  produzem	  o	  queijo	  do	  

Marajó,	   pode-‐se	   constatar	   que	   estes	   também	   possuem	   padarias	   nos	   centros	   de	   Soure	   e	  

Salvaterra.	  
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Culturalmente,	   a	   pecuária	   de	   Soure	   e	   Salvaterra,	   tanto	   de	   carne	   como	   de	   leite,	   é	  

desenvolvida	  quase	  que	  prioritariamente	  por	  homens,	  conforme	  a	  Tabela	  18.	  Apenas	  uma	  

proprietária,	  5%	  da	  amostra,	  foi	  identificada	  como	  estando	  à	  frente	  da	  fazenda.	  	  

Nas	  atividades	  laborais,	  os	  homens	  (proprietários)	  são	  os	  responsáveis	  pelas	  tomadas	  

de	  decisões	  envolvidas	  nos	  negócios,	  eles	  decidem	  o	  que	  vender,	  quanto	  e	  quando	  comprar,	  

como	  produzir	  os	  contratos,	  recebem	  os	  pagamentos	  e	  assumem	  as	  responsabilidades	  pelos	  

pagamentos	   e	   recebimentos	   cotidianos	   dos	   negócios.	   Mesmo	   os	   que	   não	   participam	  

diretamente	   da	   produção,	   que	   são	   executadas	   pelos	   empregados,	   controlam	  os	   fluxos	   de	  

recebimentos	  e	  pagamentos,	  fazendo	  as	  compras,	  inclusive	  da	  alimentação	  dos	  empregados,	  

que	  moram	  nas	   fazendas	   (Tabela	   16).	   Portanto	  pode-‐se	  perceber	   que	  o	  poder	   de	  decisão	  

compete	   ao	   homem,	   o	   que	   constitui	   uma	   cadeia	   de	   produção	   primária	   assimétrica	   em	  

termos	  de	  relações	  de	  gênero,	  na	  qual	  a	  mulher	  não	  possui	  espaço	  enquanto	  partícipe	  ativa	  

das	  tomadas	  de	  decisão.	  

	  

Tabela	  16.	  Divisão	  de	  trabalho	  na	  cadeia	  de	  valor	  da	  pecuária	  no	  Marajó.	  

	  
Trabalha	  

na	  
produção	  

Recebe	  
Salário	  

Faz	  
Compras	  

Faz	  
vendas	  

Fecha	  
Negócios	  

Recebe	  
Pagamento	  

Administra	  a	  
renda	  

Cuida	  da	  
Casa	  

Total	  

	   F	   %	   f	   %	   f	   %	   f	   %	   f	   %	   f	   %	   f	   %	   f	   %	   F	   %	  

Proprietário	   8	   5	   0	   0	   23	   96	   21	   87	   23	   93	   21	   84	   20	   80	   3	   12	   119	   25	  

Esposa	   3	   2	   0	   0	   1	   4	   2	   8	   1	   4	   3	   12	   5	   20	   15	   62	   30	   6	  

Filho	   1	   0,5	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   1	   4	   1	   4	   0	   0	   0	   0	   4	   0,8	  

Filha	   1	   0,5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0,2	  

Irmão	   2	   1,1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0,4	  

Empregado	   157	   91	   157	   96	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   314	   65	  

Diarista	   0	   0	   6	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   25	   12	   2,5	  

Total	   172	   36	   163	   34	   24	   5	   24	   5	   25	   5	   25	   5	   25	   5	   24	   5	   482	   -‐	  

Nota:	  f	  –	  frequência.	  
Fonte:	  pesquisa	  de	  campo.	  

	  

Analogamente	   aos	   proprietários	   de	   fazenda,	   também	   os	   trabalhadores	   rurais	   são,	  

prioritariamente,	  do	  gênero	  masculino,	  e	  com	  a	  fiscalização	  de	  combate	  ao	  trabalho	  infantil,	  

a	  prática	  de	  os	  filhos	  acompanharem	  os	  vaqueiros	  tem	  sido	  eliminada.	  Com	  isso	  as	  mulheres	  

passam	  a	  fixar	  residência	  nos	  centros	  de	  Soure	  e	  Salvaterra	  com	  os	  filhos,	  enquanto	  que	  os	  
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vaqueiros	   ficam	   semanalmente	  nas	   fazendas,	   ou	   até	  mesmo,	  dependendo	  da	  distância	  da	  

fazenda	  ao	  centro,	  por	  mais	  de	  um	  mês,	  visitando	  apenas	  esporadicamente	  a	  família.	  	  	  

Como	   decorrência	   da	   imposição	   das	   leis	   trabalhistas	   e	   de	   combate	   ao	   trabalho	  

infantil,	   os	   maridos	   (vaqueiros	   das	   fazendas)	   passam	   a	   distanciar-‐se	   das	   atividades	  

domésticas	   e	   de	   criação	   dos	   filhos.	   Por	   exemplo,	   no	   momento	   da	   pesquisa,	   alguns	  

entrevistados	  demonstraram	  dificuldade	  para	  lembrar	  a	  idade	  dos	  filhos,	  ou	  mesmo	  a	  ordem	  

dos	   seus	   nascimentos.	   Geralmente,	   as	   famílias	   desses	   trabalhadores	   são	   numerosas,	   com	  

quatro	   a	   seis	   filhos.	   Durante	   pesquisa	   realizada	   no	   centro	   da	   cidade	   de	   Soure,	   um	   dos	  

entrevistados	   chamou	   a	  mulher	   para	   perguntar-‐lhe	   a	   idade	   dos	   filhos,	   outro	   para	   saber	   a	  

ordem	  de	  nascimentos.	  

Se	  nas	   fazendas,	  o	   trabalho	  da	  mulher	  no	  desenvolvimento	  da	  pecuária	  de	  carne	  e	  

leite	   não	   é	   prática	   comum,	   nos	   laticínios	   pode-‐se	   perceber	   sua	   participação.	   Conforme	  

anteriormente	  demonstrado	  no	  Quadro	  1,	  a	  mulher	  é	  diretamente	  responsável	  pela	  limpeza	  

e	  etiquetagem	  do	  queijo	  do	  Marajó	  sendo	  que,	  seu	  marido	  a	  ajuda.	  Em	  outras	  situações,	  a	  

mulher	   pode	   também	   estar	   à	   frente	   dos	   negócios	   do	   laticínio,	   sendo	   responsável	   por	  

decisões	   e	   contratos	   e	   também	   pela	   administração	   do	   dinheiro,	   conjuntamente	   com	   o	  

marido.	  	  

	  	   	  

5.5	  A	  ESTRUTURA	  DE	  GOVERNANÇA	  DA	  PECUÁRIA	  NO	  MARAJÓ	  

	  

Para	   Santana	   (2005),	   a	   governança	   é	   função	   de	   aspectos	   individuais,	   a	   partir	   das	  

iniciativas	  para	  a	  formalização	  de	  alianças	  estratégicas	  institucionais,	  onde	  as	  regras	  do	  jogo	  

são	   delineadas	   e	   os	   parâmetros	   que	   regem	  os	   contratos	   (leis,	   regulamentos),	   e	   especifica	  

(metas,	   compromissos,	   preços,	   redução	   de	   risco,	   ganhos	   de	   parcela	   de	  mercado,	   crédito,	  

dentre	  outros).	  

Vale	  ressaltar	  ainda	  que	  o	  ambiente	  institucional	  visa	  tratar	  e	  solucionar	  questões	  e	  

impasses	   inerentes	   ao	   processo	   produtivo.	   Já	   o	   ambiente	   individual	   é	   onde	   as	   ações	   e	   o	  

atributo	   comportamental	   dos	   agentes	   econômicos	   se	   originam	   (SANTANA,	   2005).	   Por	   seu	  

turno,	  a	  ação	  institucional	  e	  os	  agentes	  econômicos	  devem	  interagir	  no	  sentido	  de	  criar	  uma	  

governança	   onde	   o	   comportamento	   oportunista	   e	   os	   riscos	   ao	   cumprimento	   das	   regras	  
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estabelecidas	  possam	  ser	  atendidos,	  de	  modo	  a	  alcançar	  os	   resultados	  esperados	  entre	  os	  

agentes	  da	  cadeia.	  

Para	   tanto	   é	   preciso	   organizar	   os	   produtores	   para	   receberem	   treinamento	   e	  

capacitação	   empresarial,	   manejo	   de	   fazenda,	   emprego	   de	   tecnologia	   e	   determinar	   os	  

objetivos	  e	  metas	  no	  momento	  da	  formação	  das	  alianças	  estratégicas	  (SANTANA,	  2005).	  	  	  

Desta	   forma,	   o	   acesso	   à	   infraestrutura	   é	   importante	   para	   o	   desenvolvimento	   da	  

cadeia.	  Contudo	  no	  Marajó,	  a	  questão	   logística	  é	   fator	   impeditivo	  para	  a	  comunicação.	  As	  

propriedades	   são	   distantes	   umas	   das	   outras	   e	   com	   o	   início	   das	   chuvas,	   as	   distâncias	   são	  

dobradas,	  devido	  ao	  escoamento	  por	  terra	  ser	   interrompido,	  pelas	  áreas	  ficarem	  alagadas.	  

Por	  exemplo,	  algumas	  fazendas	  podem	  distar	  até	  dez	  horas	  por	  rio	  até	  a	  cidade	  de	  Soure,	  na	  

época	  das	  chuvas.	  Como	  decorrência,	  os	   laços	  que	  se	  conseguem	  estabelecer,	  ao	   longo	  do	  

ano,	   são	   cortados	   entre	   os	   produtores,	   o	   que	   contribui	   para	   um	   maior	   isolamento	   dos	  

mesmos.	  	  

Ademais	  as	  propriedades	  ainda	  não	  possuem	  energia	  elétrica	  da	  rede	  pública,	  o	  que	  

é	  viabilizado	  pela	  energia	   solar	  e	  diesel	   (95,65%).	  O	   transporte	  ocorre	  por	  meio	  dos	   rios	  e	  

carroças,	  sendo	  que	  estas	  podem	  levar	  até	  duas	  horas	  para	  chegar	  à	  beira	  do	  rio.	  	  	  

Some-‐se	  a	   isto,	  a	   falta	  de	  cultura	  do	  pecuarista	  do	  Marajó	  em	  estabelecer	   laços	  de	  

cooperação	  e	  confiança,	  sendo	  o	  chamado	  capital	  social,	  conforme	  Putnam	  (1997).	  Os	  laços	  

de	   cooperação	   e	   confiança	   são	   a	   “cola	   invisível”	   das	   organizações,	   cujo	   propósito	   é	   gerar	  

benefícios	   mútuos	   e	   a	   reivindicação	   de	   questões	   comuns	   à	   cadeia.	   A	   despeito	   de	   haver	  

associação,	  cooperativa	  e	  sindicato	  de	  produtores	  no	  Marajó,	  e	  muitos	  pecuaristas	  estarem	  

vinculados	  a	  essas	  organizações	  e	  também	  serem	  unânimes	  ao	  destacar	  sua	  importância,	  a	  

participação	  de	  grande	  parte	  dos	  produtores	  não	  é	  efetiva,	  sendo	  percebido	  no	  decorrer	  da	  

pesquisa,	  que	  os	  produtores	  sempre	  analisam	  essas	  entidades	  como	  algo	  distante,	  como	  se	  

não	  fossem	  partícipes	  da	  cadeia	  da	  pecuária,	  modo	  geral.	  

Como	  decorrência,	  a	  maioria	  dos	  entrevistados	  não	  participa	  das	  entidades	  de	  classe,	  

associações	   e,	   no	   caso	   das	   igrejas,	   classificam-‐se	   como	   não	   praticantes,	   a	   despeito	   de	   se	  

identificarem,	   na	   maioria	   das	   vezes,	   como	   católicos	   e,	   em	   uma	   menor	   proporção,	  

evangélicos.	  	  
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É	   o	   que	   se	   pode	   constatar	   conforme	   a	   Figura	   6,	   onde	   60,87%	   dos	   produtores	  

entrevistados	   participam	   de	   alguma	   organização,	   quer	   seja,	   Sindicato	   dos	   Produtores,	  

Associação	  Paraense	  de	  Criadores	  de	  Búfalo,	  Associação	  Brasileira	  de	  Criadores	  de	  Búfalo,	  

dentre	  outras	  entidades	  afins.	  

O	  comportamento	   individual	  das	  pessoas,	  nas	  organizações,	  pode	  ser	  explicado	  por	  

Olson	   (1999),	   ao	   citar	   que,	   embora	   todos	   os	   membros	   tenham	   interesses	   comuns	   em	  

alcançar	  um	  benefício	  coletivo,	  eles	  não	  têm	  nenhum	  interesse	  comum	  em	  pagar	  os	  custos	  

desse	  benefício	  coletivo,	  quebrando	  o	  mito	  de	  que	  as	  pessoas	  em	  coletividade	   lutam	  pelo	  

bem	   comum.	  Ao	   contrário,	   utilizam	   à	   organização	   em	  que	   estão	   envolvidas	   para	   alcançar	  

interesses	  próprios,	  especialmente,	  quando	  há	  questões	  econômicas	  envolvidas.	  Dessa	  feita,	  

o	  bem	  comum	  seria	  o	  “pano	  de	  fundo”	  de	  um	  propósito	  individual	  maior.	  	  

	   Sobre	  os	  benefícios	  relativos	  a	  essas	  organizações,	  na	  Figura	  6,	  14%	  destacaram	  que	  

o	   maior	   benefício	   da	   organização	   é	   de	   possibilitar	   a	   troca	   de	   experiência	   entre	   os	  

produtores,	   o	   que	   é	   especialmente	   importante,	   principalmente	   devido	   às	   dificuldades	  

técnicas	  no	  Marajó.	  Entre	  os	  produtores	  12,3%	  destacaram	  a	  oportunidade	  de	  participar	  em	  

eventos,	  comercializar	  (venda	  de	  matrizes	  para	  a	  Venezuela)	  e	  solucionar	  conflitos	  relativos	  

à	   cadeia,	   respectivamente.	   Apenas	   1,8%	  destacaram	   a	   possibilidade	   de	   financiar	   projetos,	  

ressaltando	   que,	   a	   despeito	   de	   o	   crédito	   poder	   promover	   uma	   mudança	   orientada	   nos	  

sistemas	  de	  produção,	  melhorando	  o	  nível	   tecnológico,	   foi	   percebido	  entre	  os	   produtores	  

entrevistados,	  que	  há	  uma	  aversão	  do	  pecuarista	  marajoara	  ao	  financiamento,	  muitas	  vezes,	  

optando	   em	   continuar	   com	   sistemas	   menos	   intensivos	   no	   uso	   de	   tecnologia,	   a	   contrair	  

empréstimos.	  	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  9.	  Benefícios	  das	  organizações	  para	  os	  produtores	  entrevistados.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  	  

	  

	   	  

Na	   Figura	   7,	   podem-‐se	   perceber	   os	   principais	   problemas	   relativos	   a	   essas	  

organizações.	   Para	   grande	   parte	   dos	   produtores,	   17,9%,	   os	   entraves	   residem	   na	   falta	   de	  

comunicação	  entre	  os	   representantes	  das	   entidades	   e	  os	   associados,	   número	   reduzido	  de	  

produtores	  que	  participam	  de	  reuniões,	  visando	  discutir	  e	  deliberar	  questões	   importantes,	  

além	  da	   falta	  de	   recursos	   financeiros.	  Em	  outros	   casos	   foi	   citada	  à	   falta	  de	  pagamento	  de	  

mensalidade.	   Apenas	   2,6%	   dos	   entrevistados	   citaram	   a	   existência	   de	   conflitos	   entre	   os	  

participantes,	  problema	  pouco	  citado,	  pois	  o	  traço	  cultural	  do	  marajoara	  é	  pacificador.	  	  	  	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  10.	  Problemas	  das	  organizações	  conforme	  os	  produtores	  entrevistados.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  	  

	  

As	  limitações	  institucionais	  foram	  circunstâncias	  bastante	  verificadas	  no	  decorrer	  da	  

pesquisa.	   Grande	   parte	   dos	   produtores	   não	   possui	   assistência	   técnica	   (52,17%)	   e,	   por	  

conseguinte,	  via	  de	  regra,	  desenvolvem	  um	  sistema	  de	  produção	  extensivo	  e	  de	  baixo	  uso	  

tecnológico.	  Esta	  situação	  pode	  ser	  corroborada	  na	  entrevista	  de	  um	  produtor	  ao	  citar	  que	  

“Eu	  não	  sei	  quem	  é	  o	  técnico	  da	  SAGRI5,	  nem	  da	  EMATER,	  nem	  da	  ADEPARÁ6.	  Eu	  só	  vou	  lá	  

porque	  eu	  preciso	  do	  GTA7.	  Eu	  preciso	  embarcar	  vinte	  bois,	  toma	  R$	  40,00	  e	  vou	  embora”.	  

Logicamente,	  as	   instituições	  de	  apoio	  produtivo	  e	  assistência	  técnica	  rural	  possuem	  

limitações	   de	   recursos	   tanto	   de	   pessoal	   quanto,	   de	   ordem	   material	   que	   dificultam	   sua	  

atuação	  em	  uma	  região	  com	  as	  características	  geográficas	  da	   ilha	  do	  Marajó,	  dimensões	  e	  

geomorfologia.	   	  Essa	  característica	  delineia	  uma	  composição	  de	  serviços	  em	  que	  dentre	  os	  

produtores	  que	  possuem	  assistência	  técnica,	  apenas	  45,45%	  contam	  com	  assistência	  técnica	  

pública	  (Figura	  8).	  Fato	  que	  provavelmente	  justifica	  as	  críticas	  observadas.	  	  	  

	  

                                                
5	  Secretaria	  de	  estado	  da	  Agricultura	  do	  Pará.	  
6	  Agência	  de	  Defesa	  Agropecuária	  do	  estado	  do	  Pará.	  
7	  Guia	  de	  Transporte	  Animal.  
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	  	  	  Figura	  11.	  Origem	  da	  assistência	  técnica	  entre	  os	  produtores	  entrevistados.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  	  
	  

Do	   outro	   lado,	   em	   entrevista	   com	   um	   técnico	   do	   município	   foi	   citado	   “Essas	   ADs	  

(Agências	  de	  Defesa)	  foram	  criadas	  mais	  por	  determinação	  internacional.	  Não	  que	  o	  estado	  

estivesse	  preparado	  ou	  quisesse.	  Fez	  mais	  para	  exportação,	  mas	  não	  tem	  nenhum	  estímulo.	  

A	   área	   técnica	   fica	   muito	   frustrada!”.	   Demonstrando	   que,	   a	   despeito	   das	   instituições	  

existirem	  nos	  municípios,	  não	  há	  o	  provimento	  de	  condições	  materiais	  por	  parte	  do	  estado	  

para	  que	  estes	  órgãos	  possam	  ser	  atuantes	  na	  cadeia	  de	  pecuária.	  	  

Como	   resultado,	   apesar	   do	   potencial	   da	   cadeia	   de	   pecuária	   no	   Marajó,	   e	   dos	  

aspectos	   culturais	   e	   sociais	   envoltos	   na	   atividade,	   essas	   condições	   isoladas	   tornam-‐se	  

insuficientes	  para	  produzir	  os	  efeitos	  dinâmicos	  do	  desenvolvimento	  endógeno	  (ADA,	  2004).	  

Certamente,	  acena-‐se	  para	  a	  necessidade	  de	  que	  somente	  com	  aparato	   institucional	  pode	  

haver	   a	   formação	   de	   um	   ambiente	   dinâmico,	   considerando	   as	   estratégias	   de	  

desenvolvimento	   territorial.	   Por	   isso	   pode-‐se	   destacar	   a	   análise	   de	   um	   produtor,	   que	   há	  

alguns	  anos	   se	  encontra	  na	   região.	   “Com	  dois	  anos,	  em	  média,	   você	  deslancha	  em	  outros	  

lugares.	  No	  Marajó	  no	  mínimo	  cinco	  anos”.	  	  

Muitos	   projetos	   produtivos	   foram	   financiados	   na	   década	   de	   1980,	   mas	   ficaram	  

inadimplentes,	   ou	   por	   falta	   de	   rentabilidade	   no	   projeto	   ou	   por	   desvio	   de	   recursos	   para	   a	  

compra	  de	  motos	  e	  carros,	  por	  exemplo.	  Apesar	  da	  prefeitura	  de	  Salvaterra	   financiar	  uma	  

casa	   de	   farinha	   em	   parceria	   com	   o	   governo	   do	   estado,	   este	   projeto,	   até	   o	  momento,	   se	  

encontra	   parado	   por	   falta	   de	   produção,	   considerando	   que	   grande	   parte	   da	   população	   do	  
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Marajó	  vive	  do	  extrativismo	  (cerca	  de	  86%).	  Para	   ilustrar,	  durante	  as	  entrevistas	   foi	  citado	  

que	  em	  Salvaterra	  dos	  quinze	  mil	  habitantes,	  doze	  mil	  recebem	  o	  seguro	  de	  pesca.	  	  

Some-‐se	  a	  isto,	  a	  necessidade	  de	  profissionais	  qualificados	  na	  região.	  Foi	  citado	  que	  

apesar	  de	   ter	   universidade	  no	  Marajó,	   grande	  parte	  dos	   alunos	  não	  é	  da	   região.	  Ademais	  

aqueles	   que	   se	   estabelecem	  na	   região	  para	   trabalhar,	   não	  possuem	  nenhuma	  experiência	  

prática.	  Conforme	  citado	  em	  entrevista	  “Tem	  profissional	  de	  Zootecnia	  que	  nunca	  subiu	  em	  

um	   curral.	   Como	   ele	   vai	   trabalhar	   com	   os	   fazendeiros?	   Como	   Soure	   e	   Salvaterra	   vão	   se	  

desenvolver	   com	   um	   profissional	   desse?	   As	   empresas	   não	   vão	   querer	   esperar	   esse	  

profissional	  aprender”.	  

Atualmente,	  o	  maior	  entrave	  no	  Marajó	  diz	  respeito	  à	  legalização	  de	  seus	  produtos.	  

Para	  os	  produtores,	  a	  Agência	  de	  Defesa	  Agropecuária	  do	  estado	  do	  Pará	  (ADEPARÁ)	  apenas	  

executa	   a	   legislação	   federal,	   não	   há	   nada	   específico	   para	   os	   produtos,	   tipicamente	   do	  

estado.	   Nenhum	   produto	   paraense	   está	   legalizado,	   ou	   seja,	   possui	   Serviço	   de	   Inspeção	  

Estadual	   (SIE)	   próprio,	   como	   por	   exemplo,	   o	   jambu,	   o	   camarão,	   o	   tucupi	   e	   o	   queijo	   do	  

Marajó.	  Assim,	  a	  despeito	  do	  grande	  potencial	  de	  inclusão	  socioeconômica	  e	  territorial	  que	  a	  

marca	  Marajó	  traz,	  a	  atuação	  da	  agência	  passa	  a	  se	  restringir	  a	  apreender	  os	  produtos,	  que	  

sem	  regularização,	  passam	  a	  ser	  comercializados	  de	  maneira	  clandestina.	  

Este	   é	   um	   aspecto	   importante	   da	   cadeia	   global	   de	   valor,	   há	   necessidade	   de	  

estabelecer	   uma	   estrutura	   de	   governança	   na	   qual	   as	   instituições	   possam	   assistir	   aos	  

participantes	  das	  cadeias,	  de	   forma	  a	  contribuir	  para	  a	  geração	  e	  o	   fomento	  de	  atividades	  

produtivas	   para	   atuarem	   em	   escala	   global,	   especialmente,	   em	   países	   pobres,	   mais	   que	  

possam	   ser	   socialmente	   inclusivas	   e	   favoreçam	   a	   formação	   sustentável	   de	   renda	  

(KAPLINSKY,	  2000).	  	  

Nestes	  termos,	  a	  cadeia	  da	  pecuária	  no	  Marajó,	  poderia	  oportunizar	  outros	  ramos	  de	  

atividades,	   como	   por	   exemplo,	   o	   turismo.	   Conforme	   Corradi	   (2009),	   o	   Plano	   Estadual	   de	  

Turismo	   (PET)	  de	  2001,	   tem	  como	  prioritários	  os	  municípios	  de	  Salvaterra	  e	  Soure,	  para	  o	  

desenvolvimento	   do	   turismo	   rural	   e	   ecológico,	   cuja	   base	   tradicional	   de	   produção	   é	   a	  

pecuária	  e	  a	  comercialização	  de	  seus	  produtos	  (leite	  e	  queijo).	  Considerando	  Ximenes	  (1998)	  

apud	  Corradi	  (2009),	  que	  a	  pecuária	  no	  Marajó	  é	  mais	  “ambientalmente	  sustentável”	  do	  que	  
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a	  realizada	  em	  pastagem	  cultivada,	  demonstrando,	  por	  seu	  turno,	  a	  relação	  que	  existe	  entre	  

a	  sustentabilidade	  ambiental,	  econômica,	  social	  e	  cultural	  no	  Marajó.	  

Contudo	  deve-‐se	  ressaltar	  que	  não	  há	  uma	  padronização	  na	  produção	  do	  queijo	  do	  

Marajó,	  devido	  à	  falta	  de	  uniformização	  das	  fórmulas	  de	  fabricação	  do	  queijo,	  assim	  como	  

da	   grande	   variação	   nas	   características	   da	   composição	   nutricional	   do	   leite	   de	   búfala	   que	  

altera	  sua	  composição	  ao	  longo	  da	  lactação.	  O	  queijo	  do	  Marajó	  é	  feito	  de	  forma	  artesanal,	  

variando	  nas	  receitas,	  que	  podem	  ser	  de	  até	  três	  tipos.	  	  

Ademais,	   mesmo	   dentro	   de	   uma	   fazenda	   pode	   haver	   entre	   queijeiros	   formas	  

diferentes	  de	  se	  produzir,	  tradição	  normalmente	  passada	  entre	  gerações.	  Contudo,	  os	  donos	  

de	  laticínios	  acreditam	  que	  o	  ponto	  de	  partida	  seria	  a	  realização	  de	  análises	  físico-‐químicas	  

no	  queijo	  do	  Marajó,	  em	  uma	  tentativa	  de	  gerar	  um	  selo	  de	  comercialização.	  	  

Enquanto	   isto	   não	   ocorre,	   os	   constrangimentos	   são	   grandes,	   no	   que	   tange	   sua	  

comercialização.	  Há	  casos	  de	  proprietários	  de	  queijarias	  que,	  a	  despeito	  de	  terem	  contraído	  

empréstimos	   em	   bancos	   oficiais,	   para	   investir	   na	   atividade	   (novas	   instalações	   e	  

equipamentos),	   tiveram	   seu	   produto	   embargado	   pela	   ADEPARÁ,	   durante	   tentativas	   de	  

comercialização.	  Nesta	  situação,	  passam	  a	  indagar:	  “Fiz	  empréstimo	  mais	  não	  deixam	  vender	  

o	  produto.	  Como	  é	  que	  faz	  para	  pagar?”.	  	  

Este	   impasse	   não	   é	   recente.	   Foi	   relatado	   que,	   há	   quatro	   anos,	   a	   ADEPARÁ	  

desenvolveu	  uma	  ação	  com	  o	  objetivo	  de	  fechar	  as	  queijarias	  do	  Marajó,	  principalmente	  no	  

município	  de	  Cachoeira	  de	  Arari,	  que	  possui	  uma	  queijaria	  comunitária,	  na	  comunidade	  de	  

Retiro	  Grande.	  Como	  não	  há	  nenhuma	  indústria	  regularizada	  na	  região	  e	  esta	  é	  uma	  situação	  

comum	  entre	  os	  produtores	  de	  queijo	  em	  todo	  Marajó,	  mesmo	  entre	  produtores	  maiores	  

que,	  processam	  até	  quatro	  mil	  litros	  de	  leite	  por	  dia,	  a	  agência	  resolveu	  se	  afastar.	  	  

A	  falta	  de	  estímulo	  à	  atividade,	  aliada	  ao	  potencial	  da	  região	  e	  o	  baixo	  valor	  do	  preço	  

das	  terras	  contribui	  para	  o	  deslocamento	  de	  produtores	  de	  arroz	  de	  Roraima	  que,	  devido	  a	  

conflitos	  com	  os	  indígenas,	  já	  começam	  a	  se	  estabelecer	  no	  município	  de	  Cachoeira	  do	  Arari.	  

No	  ano	  passado	  já	  mandaram	  dois	  caminhões	  com	  cem	  toneladas	  para	  o	  Sul	  do	  Brasil.	  

Como	   forma	   de	   contornar	   os	   impasses	   de	   ordem	   estadual,	   no	   ano	   passado,	   a	  

prefeitura	   de	   Soure	   instituiu	   a	   Lei	   municipal	   3.177	   de	   maio	   de	   2010,	   visando	   à	   prévia	  

inspeção	   sanitária	   dos	   produtos	   de	   origem	   animal	   com	   previsão	   de	   seis	   meses	   para	   a	  
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implantação	  do	  Serviço	  de	  Inspeção	  Municipal	  (SIM).	  Contudo	  isso	  não	  quer	  dizer	  que	  tudo	  

estará	   nas	   normas,	   visto	   que	   a	   lei	   não	   é	   específica	   por	   produtos.	   Deve	   haver	   o	  

desenvolvimento	  de	  normas	  específicas	  para	  cada	  produto	  e,	  posteriormente,	  será	  dado	  um	  

prazo	   para	   os	   produtores	   apresentarem	   a	   reformulação	   do	   termo	   de	   conduta	   a	   partir	   de	  

normas	  que	  serão	  delineadas	  por	  uma	  equipe	   interdisciplinar	  que	  será	  constituída.	  Mas	  os	  

produtos	  só	  poderão	  ser	  comercializados	  dentro	  do	  município,	  devido	  à	  ausência	  do	  Serviço	  

de	  Inspeção	  Estadual	  (SIE)	  e	  do	  Serviço	  de	  Inspeção	  Federal	  (SIF).	  	  

O	   ponto	   de	   estrangulamento	   é	   local,	   pois	   tanto	   o	   curtume	   quanto	   o	   abatedouro	  

municipal	  de	  Soure	  estão	  localizados	  na	  beira	  do	  rio,	  onde	  despejam	  todos	  os	  seus	  resíduos	  

(partes	   de	   animais,	   sangue	   e	   gordura).	   Certamente,	   se	   está	   gerando	   uma	   externalidade	  

negativa	  considerável	  para	  o	  meio	  ambiente,	  que,	  sem	  ordenamento	  do	  recurso	  natural,	  via	  

o	  estabelecimento	  de	  normas,	  regras	  e	  até	  mesmo	  sanções,	  pode	  conduzir	  a	  uma	  tragédia,	  

tal	  qual	  apregoado	  por	  Hardin	  (1968)8.	  Ademais,	  as	  externalidades	  negativas	  oriundas	  dessa	  

ação	  podem	  impactar	  negativamente	  outros	  setores	  potenciais	  no	  Marajó,	  especialmente	  o	  

turismo,	   que	   a	   despeito	   das	   peculiaridades	   marajoaras	   (belezas	   cênicas,	   rios,	   culinária,	  

cultura	   e	   tradições),	   pode	   ser	   paralisado	   em	   virtude	   dos	   impactos	   negativos	   ao	   meio	  

ambiente.	  	  	  

Outros	  pontos	   importantes	  podem	  ser	  notados	  na	  Figura	  9	  que	  destaca	  as	  maiores	  

necessidades	  dos	  municípios	  estudados,	  fatores	  importantes	  para	  desenvolver	  as	  cadeias	  de	  

valor.	  A	  maior	  necessidade,	   identificada	  entre	  os	  produtores,	   reside	  na	  assistência	   técnica,	  

com	  12,4%.	  A	  necessidade	  de	  estradas	  e	  ramais	  foi	  citada	  em	  11,8%	  dos	  casos;	  já	  o	  acesso	  

aos	  setores	  básicos	  de	  saúde	  e	  saneamento	  e	  esgoto	  foi	  citado	  em	  10,7%	  e	  10,1%	  dos	  casos,	  

respectivamente.	  Vale	  frisar	  que	  há	  certa	  frequência	  de	  roubo	  de	  animais	  nas	  propriedades,	  

por	   isso	   alguns	   produtores	   destacaram	   as	   necessidades	   relativas	   à	   segurança,	   com	   10,7%	  

dos	  casos	  citados.	  	  	  	  	  	  	  

	  

                                                
8	  Esta	  situação	  se	  alinha	  de	  acordo	  com	  Hardin	  (1968).	  Ao	  estudar	  áreas	  de	  pastoreio	  comunais	  na	  Europa,	  o	  
pesquisador	   observou	   que	   bens	   públicos	   tendem	   a	   ser	   utilizados	   até	   sua	   exaustão.	   Somente	   a	   criação	   de	  
normas	  e	   sanções	   impedem	  a	  depredação	  dos	   recursos	  naturais.	  Na	  Amazônia,	   a	   “Tragédia	  dos	  Comuns”	   se	  
estabelece,	   pois,	   apesar	   da	   existência	   de	   normas,	   há	   uma	   dificuldade	   extrema	   dos	   órgãos	   competentes	   em	  
executá-‐las.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  12.	  Principais	  necessidades	  do	  Marajó	  conforme	  os	  entrevistados.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  campo.	  	  

	  	  

A	  qualidade	  da	  educação	  na	   região	   foi	   considerada	   regular.	  Por	  outro	   lado,	  no	  que	  

tange	  a	   saúde,	  a	   classificação	   foi	   identificada	  como	  péssima,	  precária.	  Questões	  de	  ordem	  

fundiária	  (8,3%),	  distância	  ao	  centro	  da	  cidade	  (7,1%)	  e	  coleta	  de	  lixo	  (5,9%)	  foram	  avaliados	  

com	  menor	  impacto	  nas	  necessidades	  locais.	  Apesar	  de	  distantes	  do	  centro	  da	  cidade	  e	  não	  

dispor	  de	  coleta	  de	  lixo,	  as	  propriedades	  rurais	  não	  se	  ressentem	  desses	  aspectos.	  Quanto	  à	  

distância	  do	  centro	  da	  cidade,	  nota-‐se	  que	  muitas	  propriedades	  são	  mais	   influenciadas	  por	  

Belém	  do	  que	  pelas	   sedes	  dos	  municípios	  de	   Soure	  e	   Salvaterra.	   Com	   relação	   à	   coleta	  de	  

lixo,	  ela	  ocorre	  apenas	  nas	  cidades.	  

As	   questões	   de	  ordem	   fundiária	   não	   apresentaram,	   até	   o	  momento,	   problemas	  na	  

região,	   existindo	   um	   relativo	   equilíbrio,	   provavelmente,	   em	   função	   da	   antiguidade	   das	  

propriedades.	  A	  água	  potável,	  que	  é	  um	  problema	  grave	  em	  algumas	  regiões	  da	  ilha	  (contra-‐

costa),	  não	  foi	  problema	  para	  os	  entrevistados	  pela	  localização	  das	  propriedades	  e	  facilidade	  

de	  obtenção	  de	  água	  potável	  nos	  poços.	  Outros	  aspectos,	  como	  atividades	  culturais	  (4,7%)	  e	  

conflitos	   decorrentes	   de	   áreas	   de	   reserva	   (3%),	   também	   não	   foram	   destacados	   entre	   os	  

entrevistados.	  A	  existência	  da	  RESEX	  Marinha	  de	  Soure,	  não	   foi	  considerada	  problemática,	  

pois	  ainda	  não	  existiram	  ações	  de	  regulamentação	  das	  atividades	  na	  região	  da	  RESEX	  e	  do	  

entorno.	  	  	  	  	  
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5.6	  A	  PECUÁRIA	  E	  OS	  CONFLITOS	  POTENCIAIS	  NO	  MARAJÓ	  

	  

Conforme	   entrevista	   realizada	   com	   uma	   funcionária	   do	   Instituto	   Chico	  Mendes	   de	  

Conservação	  da	  Biodiversidade	  (ICMBio),	  a	  Reserva	  Extrativista	  (RESEX)	  Marinha	  de	  Soure	  foi	  

criada	   em	  2001,	   como	   resposta	   às	   inúmeras	   demandas	   das	   comunidades	   pesqueiras	   e	   de	  

caranguejeiros	   do	   município.	   No	   total	   são	   27.500	   hectares,	   compreendendo	   o	   litoral	   e	   o	  

manguezal	   interno,	   além	   da	   proteção	   que	   deve	   ser	   feita	   na	   área	   do	   entorno	   (10	   km	   da	  

RESEX)	  conforme	  resolução	  do	  CONAMA.	  	  

Contudo	   a	   estrutura	  do	   ICMBio	   em	  Soure	   só	   começou	  em	  meados	  de	   2010.	  Neste	  

mesmo	  período,	  o	  Instituto	  fomentou	  a	  criação	  do	  conselho	  deliberativo	  da	  reserva,	  que	  é	  

constituído	   pelas	   seguintes	   associações:	   ASSURENAS,	   Associação	   das	   Mulheres	   do	  

Pesqueiro;	   Associação	   dos	   Pescadores	   do	   Pesqueiro;	   Associação	   das	   Mulheres	   de	   Soure;	  

Associação	   de	   Moradores	   do	   Povoado	   do	   Céu;	   Associação	   dos	   Caranguejeiros	   de	   Soure;	  

Associação	  dos	  Camaroeiros	  e	  Comunidade	  do	  Caju	  Uma;	  além	  de	  Movimentos	  Sociais	  como	  

SOS	   Marajó;	   Conselho	   Nacional	   dos	   Seringueiros;	   Movimento	   dos	   Pescadores	   do	   Pará	  

(MOPEPA);	  Sociedade	  Alternativa	  de	  Soure	  e	  Pastoral	  da	  Cidadania.	  Representando	  a	  esfera	  

governamental	  participam	  a	  Prefeitura	  Municipal	  de	  Soure;	  Empresa	  de	  Assistência	  Técnica	  

e	   Extensão	   Rural	   (EMATER);	   8º	   Batalhão	   da	   Polícia	   Militar;	   Universidade	   Federal	   do	   Pará	  

(UFPA)	  e	  Secretaria	  Estadual	  de	  Meio	  Ambiente	  (SEMA).	  

No	   momento,	   o	   Instituto	   está	   esperando	   o	   Ministério	   Público	   chamar	   os	  

proprietários,	   que	   possuem	   fazendas	   dentro	   da	   RESEX,	   para	   realizar	   acordos	   de	  

desapropriação.	  Porém	  o	  instituto	  tem	  apenas	  uma	  ideia	  do	  número	  de	  fazendas	  instaladas	  

na	  RESEX,	  conforme	  a	  própria	  funcionária	  do	  instituto,	  que	  acredita	  que	  não	  existem	  muitas	  

propriedades	  dentro	  da	  reserva,	  sendo	  no	  máximo	  cinco.	  	  

A	  despeito	  dessa	   informação,	  a	   funcionária	  destacou	  que	  o	   ICMBio	  de	  Soure	  nunca	  

realizou	   uma	   expedição	   na	   área	   mais	   distante	   da	   RESEX.	   Por	   isso,	   o	   número	   de	   cinco	  

propriedades	  acaba	  sendo	  especulativo.	  Essa	  situação	  pode	  ser	  corroborada	  em	  entrevista	  

com	   um	   funcionário	   da	   Empresa	   de	   Assistência	   Técnica	   e	   Extensão	   Rural	   (EMATER),	   que	  

trabalha	  na	  região	  há	  cerca	  de	  trinta	  anos,	  ao	  citar	  que	  a	  RESEX,	  na	  parte	  de	  cima	  do	  litoral	  
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(contracosta),	   está	   tomada	   por	   fazendas	   de	   criação	   de	   búfalos,	   desde	   tempos	   remotos,	  

considerando	  a	  herança	  de	  sesmarias.	  	  

Ademais,	   muitos	   fazendeiros,	   que	   não	   estão	   instalados	   na	   RESEX,	   deixam	   seus	  

animais	  pastarem	  na	  reserva,	  fato	  já	  denunciado	  em	  inúmeras	  situações	  pelas	  comunidades	  

pesqueiras.	   A	   situação	   ocorre	   em	   virtude	   de	   o	   búfalo	   ser	   um	   animal	   que,	   naturalmente,	  

procura	   áreas	   alagadas,	   o	   que	   em	   caso	   de	   sobrelotação,	   contribui	   para	   a	   degradação	   de	  

áreas	   mais	   frágeis,	   devido	   ao	   pisoteio	   e	   o	   pastoreio	   excessivos,	   aterrando	   as	   áreas	  

naturalmente	   alagadas,	  mesmo	   onde	   existem	   enseadas	   no	  manguezal	   (áreas	   de	   transição	  

entre	  campos	  naturais	  e	  mangue).	  O	  fato	  é	  agravado,	  na	  época	  da	  seca,	  quando	  os	  campos	  

nativos	   secam	  e	  o	  búfalo	  pode	   se	  deslocar	  até	  12	  horas	  da	   sede	  da	   fazenda	  à	  procura	  de	  

pastagem,	  o	  que	  ocorre	  devido	  à	  ausência	  de	  cercas	  nas	  propriedades,	  pois	  culturalmente	  

grande	  parte	  das	   fazendas	  não	  possui	  estes	  marcos,	  o	  que	  pode	   ser	   constatado	  conforme	  

palavras	   de	   um	   produtor	   entrevistado	   “O	  Marajó	   é	   aberto.	   Um	   búfalo	   anda	   no	   pasto	   do	  

outro”.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

De	  todo	  modo,	  mesmo	  a	  RESEX	  tendo	  sido	  criada	  em	  2001,	  é	  notório	  entre	  todos	  os	  

produtores	  entrevistados	  uma	  falta	  de	  clareza	  quanto	  às	  normas	  e	   impactos	  da	  reserva	  no	  

cotidiano	   da	   região.	   Certamente,	   esta	   situação	   deriva,	   até	   o	   momento,	   da	   incipiente	  

atuação,	   conhecimento	  e	  clareza	   sobre	  a	  área	  da	  RESEX	  Marinha	  de	  Soure,	  especialmente	  

pelos	  órgãos	  públicos	  envolvidos	  com	  a	  questão	  desde	  2001,	  quando	  houve	  sua	  delimitação	  

territorial.	   Como	   decorrência,	   acaba	   havendo	   uma	   dificuldade	   em	   pensar	   em	   quaisquer	  

ações	  de	  preservação.	  	  

Se	   em	   Soure	   a	   situação	   fundiária	   tem	   encontro	   com	   a	   RESEX,	   no	   município	   de	  

Salvaterra,	   as	   questões	   ocorrem	   com	   terras	   Quilombolas.	   Atualmente,	   são	   quinze	  

associações	  quilombolas	  em	  Salvaterra,	  que	  representam	  as	  populações	   instaladas	  em	  400	  

hectares	   de	   áreas	   comunitárias,	   que	   vivem	   da	   pesca	   artesanal	   e	   da	   agricultura	   de	  

subsistência	  (mandioca,	  milho,	  melancia	  e	  jerimum).	  Contudo,	  as	  principais	  fontes	  de	  renda	  

são	   as	   aposentadorias	   e	   os	   benefícios.	   Ademais,	   1/3	   dos	   comunitários	   dos	   quilombos	   são	  

servidores	  públicos.	  

Conforme	   entrevista	   realizada	   com	   uma	   liderança	   do	   movimento	   quilombola,	   a	  

cultura	  tem	  sido	  perdida	  ao	  longo	  dos	  anos,	  por	  exemplo,	  a	  festa	  do	  Mastro	  com	  Ladainha	  
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foi	   proibida	   pela	   igreja	   católica.	   Nas	   comunidades,	   há	   um	   grande	   sincretismo	   religioso,	  

apesar	  de	  haver	   igrejas	  católicas,	  evangélicas	  e	  terreiros	  de	  umbanda.	  Foi	  citado	  durante	  a	  

entrevista	  que	  existem	  pessoas,	  principalmente,	  na	  comunidade	  de	  Mangueiros,	  que	  só	  se	  

deslocam	  para	  a	  cidade	  se	  consultarem	  o	  pajé	  antes,	  a	  fim	  de	  verificarem	  se	  tudo	  ocorrerá	  

bem.	  Outra	  situação	  é	  a	  procura	  pelas	  benzedeiras	  e	  uso	  de	  plantas	  medicinais	  antes	  de	  irem	  

ao	  posto	  de	  saúde	  quando	  estão	  enfermos.	  

Os	  quilombolas	  possuem	  apenas	  a	  posse	  de	  suas	  áreas,	  sendo	  que	  o	  motivo	  principal	  

de	  suas	  organizações	  é	  o	  reconhecimento	  de	  suas	  terras.	  A	  reivindicação	  maior	  é	  que	  seja	  

criado	   um	   território	   quilombola,	   que	   não	   deve	   ser	   contínuo	   em	   área,	   já	   que	   existem,	  

também,	  comunidades	  não	  quilombolas	  e	  fazendas	  instaladas,	  que	  estão	  no	  seu	  entorno	  ou	  

dividem	   uma	   comunidade	   quilombola	   de	   outra.	   Eles	   também	   lutam	   pela	   restituição	   de	  

terras	   que,	   conforme	   a	   liderança	   quilombola	   entrevistada,	   “os	   fazendeiros	   dizem	   que	  

compraram,	  mas	  a	  maioria	  foi	  grilada”.	  

O	  movimento	  teve	  início	  em	  1999,	  quando	  o	  Centro	  de	  Estudos	  e	  Defesa	  do	  Negro	  do	  

Pará	   (CEDENPA),	   visitou	   a	   comunidade	   de	   Salvá,	   instalada	   em	   uma	   área	   particular,	   sendo	  

que	  um	  fazendeiro	  da	  região	  de	  Salvaterra	  não	  queria	  que	  as	  dez	  famílias	  que	  residiam	  no	  

lugar	  trocassem	  o	  telhado	  de	  suas	  casas,	  em	  uma	  tentativa	  de	  forçá-‐los	  a	  abandonar	  a	  terra	  

(segundo	   a	   entrevistada).	   Nesta	   época,	   somente	   as	   comunidades	   de	   Caldeirão,	   composta	  

por	   duzentas	   famílias	   e	  Mangueiros,	   com	   cento	   e	   setenta	   famílias	   se	   reconheciam	   como	  

quilombolas.	  

O	   CEDENPA	   passou	   a	   auxiliar	   as	   comunidades,	   incentivando-‐as	   a	   pedir	  

reconhecimento	  de	  suas	  áreas	  como	  quilombolas,	  por	  meio	  de	  uma	  certificação	  pelo	  Fundo	  

Cultural	  Palmares.	  De	  todo	  modo,	  a	  geração	  de	  políticas	  para	  etnias	  fez	  aumentar	  o	  número	  

de	  comunidades	  que	  passaram	  a	  se	  reconhecer	  como	  quilombolas.	  Do	  lado	  dos	  pecuaristas,	  

conforme	  um	  produtor	   entrevistado	   “Eles	   se	  beneficiaram	  dessa	  história	   do	   governo	  para	  

fins	   próprios.	   Somente	   as	   comunidades	   de	   Bacabal	   e	   Deus	   Ajude	   possuem	   cultura	  

quilombola”.	  

O	   conflito,	   apesar	   de	   não	   ser	   declarado,	   é	   notório.	   A	   liderança	   quilombola	  

entrevistada	   citou	   que,	   quando	   o	   movimento	   começou,	   alguns	   fazendeiros	   costumavam	  

perguntar	   indignados	   “Por	   que	   vocês	   estão	   querendo	   tirar	   as	   terras	   dos	   fazendeiros	   do	  
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Marajó?	   Esse	   bando	   de	   preto!”.	   Desde	   a	   década	   de	   1970,	   há	   registros	   de	   situações	  

conflituosas,	   quando	   um	   fazendeiro	   queria	   delimitar	   sua	   propriedade	   com	   cerca,	   onde	  

existia	  um	  campo	  de	  futebol	  usado	  pela	  comunidade.	  	  

Atualmente,	   existem	   fazendeiros	   que	  não	  deixam	  os	   comunitários	   terem	  acesso	   às	  

estradas,	   dificultando	   a	   entrada	   na	   comunidade.	   Em	   uma	   dessas	   situações	   foi	   feita	   uma	  

reunião	  para	  resolver	  o	  problema,	  sendo	  que	  o	  fazendeiro	  apareceu	  escoltado	  pela	  polícia	  e	  

o	   delegado	   do	   município.	   Os	   quilombolas	   se	   sentiram	   insultados	   com	   a	   situação	   e	   a	  

resolução	   da	   reunião	   foi	   de	   que	   nem	  a	   comunidade	   pode	  mais	   entrar	   na	   fazenda,	   nem	  o	  

fazendeiro	  pode	  entrar	  na	  comunidade,	  aumentando	  significativamente	  os	  percursos	  tanto	  

de	  um	  como	  de	  outro.	  

A	  despeito	  dessa	  situação,	  foi	  destacado	  que	  o	  movimento	  foi	  orientado	  para	  evitar	  o	  

conflito	  declarado.	  Para	  eles	  o	  Instituto	  de	  Colonização	  e	  Reforma	  Agrária	  (INCRA)	  é	  que	  vai	  

resolver	   a	   situação.	   O	   trâmite	   na	   regularização	   das	   áreas	   Quilombolas	   é,	   em	   princípio,	   a	  

realização	  pelo	  INCRA	  de	  estudos	  no	  local	  por	  meio	  de	  equipes	  interdisciplinares	  compostas	  

por	   Antropólogos,	   Historiadores,	   Engenheiros	   Agrônomos	   e	   Geógrafos	   que	   farão	   um	  

Relatório	  de	  Identificação	  e	  Demarcação	  do	  Território	  (RD).	  	  

Este	  documento	  deve	   ser	  encaminhado	  à	  Brasília	  que	  o	  publicará	  no	  Diário	  Oficial.	  

Contudo,	   caso	   o	   fazendeiro	   não	   concorde	   com	   a	   desapropriação,	   ele	   pode	   recorrer.	   O	  

movimento	  estima	  que,	  no	   total,	  há	  cerca	  de	  2.000	  hectares	  que	  precisam	  ser	   restituídos.	  

Vale	  frisar	  que,	  o	  processo	  não	  é	  tão	  simples,	   já	  que	  existe	  uma	  morosidade	  no	  trâmite	  de	  

desapropriação	  que	  pode	  durar	  anos.	  	  

	   Ao	   finalizar	   esta	   entrevista,	   a	   impressão	   foi	   que	   os	   quilombolas,	   a	   despeito	   de	  

reivindicarem	   o	   reconhecimento	   de	   seu	   território,	   entendem	   como	   natural	   entrar	   nas	  

propriedades	   privadas,	   mesmo	   em	   Reserva	   Particular	   do	   Patrimônio	   Natural9	   (RPPN)	   e	  

poderem	  tirar	  lenha,	  apanhar	  frutas,	  pescar	  e	  fazer	  um	  roçado	  de	  mandioca.	  Assim,	  quando	  

o	   fazendeiro	   cerca	   as	   áreas,	   inicia-‐se	   o	   conflito.	   Nesta	   situação,	   caso	   não	   haja	   mediação	  

governamental	  e	  o	  estabelecimento	  de	  regras	  e	  normas	  claras,	  este	  ponto	  estará	   longe	  de	  

ser	  resolvido	  na	  cadeia	  da	  pecuária,	  mesmo	  com	  a	  demarcação	  das	  áreas	  de	  quilombos.	  	  	  	  

                                                
9	   No	   artigo	   21	   da	   Lei	   nº.	   9.985,	   de	   18	   de	   julho	   de	   2000,	   que	   criou	   o	   Sistema	   Nacional	   de	   Unidades	   de	  
Conservação	  da	  Natureza	  (SNUC),	  consta	  que	  "A	  Reserva	  Particular	  do	  Patrimônio	  Natural	  é	  uma	  área	  privada,	  
gravada	  com	  perpetuidade,	  com	  o	  objetivo	  de	  conservar	  a	  diversidade	  biológica	  (WIKIPÉDIA,	  2010).	  
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6	  CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  

	  

6.1	  CONCLUSÃO	  

	  

Os	  resultados	  demonstram	  que,	  a	  cadeia	  de	  valor	  da	  pecuária	  em	  Soure	  e	  Salvaterra	  

no	   Marajó-‐PA,	   apresenta	   diversos	   fatores	   limitantes	   ao	   seu	   desenvolvimento	   que,	   por	  

conseguinte,	  afetam	  o	  alcance	  de	  novos	  mercados	  e	  a	  própria	  sustentabilidade	  da	  atividade.	  

As	  peculiaridades	  observadas	  na	  cadeia	  delinearam	  um	  processo	  de	  exclusão	  das	  populações	  

locais,	   situação	   fortemente	  percebida	  na	  pecuária	  de	   carne,	  em	  que	  predominam	  grandes	  

produtores.	  Essa	  realidade	  é	  especialmente	  cruel	  com	  os	  mais	  pobres,	  que	  se	  posicionam	  as	  

margens	  da	  cadeia	  de	  valor	  da	  pecuária.	  

Ademais,	   não	   há	   clareza	   dos	   agentes	   locais	   com	   relação	   às	   áreas	   destinadas	   a	  

proteção	  ambiental,	  tais	  como	  Reserva	  Extrativista	  (RESEX),	  Reserva	  Particular	  do	  Patrimônio	  

Natural	   (RPPN),	   bem	   como	   espaços	   públicos	   e	   privados,	   onde	   tanto	   pecuaristas	   quanto	  

comunidades	   tradicionais	   persistem	   em	   explorar	   os	   recursos	   sem	   delimitações	   e	  

conhecimento	   nítidos	   de	   normas	   e	   regras	   institucionalizadas.	   Situação	   agravada	   pela	  

demora	  na	  implementação	  de	  ações	  de	  regulamentação	  das	  áreas	  de	  reservas	  por	  parte	  dos	  

orgãos	  responsáveis.	  	  	  	  	  

De	  um	  lado,	  esta	  situação	  se	  explica,	  pela	  fraca	  atuação	  das	  instituições	  públicas	  na	  

coordenação	  das	  atividades	  de	  pesquisa	  e	  extensão	  rural	  e	  pelo	  comportamento	  individual	  

dos	  produtores	  decorrentes	  das	  dificuldades	  em	  estabelecer	  laços	  de	  capital	  social	  por	  meio	  

de	   suas	   organizações.	   Essa	   situação	   potencializa	   a	   grande	   assimetria	   de	   informações	  

verificada	  na	  cadeia,	  favorecendo	  a	  ação	  oportunista	  de	  alguns	  agentes.	  Em	  uma	  concepção	  

ampla	   observam-‐se	   conflitos	   de	   legitimidade	   nas	   organizações,	   as	   quais	   nem	   sempre	   são	  

reconhecidas	  como	  verdadeiras	  representantes	  das	  demandas	  de	  muitos	  produtores.	  	  

Desta	  forma,	  a	  governança	  estabelecida	  na	  cadeia	  tem	  sido	  pouco	  eficiente	  e,	  mesmo	  

contando	  com	  fatores	  conjunturais	  favoráveis,	  como	  a	  capacidade	  de	  produção	  decorrente	  

das	  condições	  de	  campos	  e	  os	  aspectos	  culturais	  e	  sociais	  da	  região.	  Observa-‐se	  que	  esses	  
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fatores,	   não	   tem	   sido	   capazes	   de,	   isoladamente,	   produzirem	   os	   efeitos	   dinâmicos	  

necessários	  ao	  desenvolvimento	  endógeno.	  

	  As	   questões	   de	   gênero	   observadas	   ao	   longo	   da	   cadeia	   da	   pecuária	   se	  mostraram	  

especialmente	  excludente	  com	  mulheres	  e	   jovens.	  Essa	  realidade	  é	  atenuada	  na	  cadeia	  de	  

leite,	  na	  qual	  se	  pode	  notar	  maior	  participação	  feminina,	  de	  forma	  mais	  específica	  em	  sua	  

atuação	  nas	  queijarias,	  nas	  quais	  a	  participação	  das	  mulheres	  não	  é	  vista	  como	  uma	  ajuda,	  e	  

sim,	  com	  atribuições	  específicas.	  

Como	  decorrência,	  apesar	  de	  a	  cadeia	  da	  pecuária	  no	  Marajó	  gerar	  valor,	  esta	  não	  

fornece	   indícios	   de	   contribuir	   para	   o	   desenvolvimento,	   pois	   não	   sendo	   internalizada,	   não	  

possibilita	   a	   geração	   de	   encadeamentos	   para	   trás.	   Estes	   resultados	   acenam	   para	   a	  

necessidade	   que,	   somente	   com	   aparato	   institucional	   e	   de	   cooperação	   entre	   os	   agentes	  

produtivos,	  pode	  ocorrer	  a	   formação	  de	  um	  ambiente	  dinâmico,	   considerado	  necessário	  à	  

implantação	  de	  estratégias	  de	  desenvolvimento	  territorial.	  

Finalmente,	   o	   processo	   produtivo	   observado	   nas	   propriedades	   utiliza	   baixa	  

tecnologia,	   o	   manejo	   do	   rebanho	   se	   limita	   ao	   mínimo	   necessário,	   são	   raras	   as	   ações	   de	  

seleção	  genética	  e	  identificação	  das	  aptidões	  do	  rebanho	  para	  leite	  ou	  corte.	  Na	  maioria	  das	  

propriedades	  não	  foram	  identificadas	  práticas	  de	  gestão,	  principalmente	  nas	  áreas	  de	  custos	  

e	  planejamento.	  	  Esses	  resultados	  prejudicam	  o	  desempenho	  econômico	  da	  atividade	  e,	  por	  

conseguinte,	   favorecem	  a	   concentração	  da	   atividade	   em	  pequeno	  número	  de	  produtores,	  

que	  concentrando	  ganhos	  de	  escala,	  decorrentes	  de	  atuação	  em	  um	  portfólio	  de	  atividades	  

econômicas,	   acabam	   por	   dominar	   a	   cadeia	   na	   região,	   aumentando	   a	   exclusão	   das	  

populações	  locais.	  

	  

6.1	  ELEMENTOS	  PARA	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  

	  

As	   políticas	   públicas	   devem	   promover	   mecanismos	   de	   inclusão	   dos	   mais	   pobres,	  

assim	   como,	   das	   mulheres	   e	   jovens	   nos	   processos	   produtivos	   da	   cadeia.	   Para	   tanto,	   há	  

necessidade	   de	   aprofundar	   os	   estudos	   com	   base	   em	   questões	   culturais	   de	   gênero	   e	   no	  

desenvolvimento	   de	   tecnologias,	   que	   estejam	   ajustadas	   às	   realidades	   locais,	   de	   forma	   a	  

respeitar	  as	  diversidades	  culturais	  e	  do	  bioma	  marajoara.	  Outras	  ações	  devem	  se	  concentrar	  
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no	  fortalecimento	  dos	  mecanismos	  institucionais	  (legal	  e	  social)	  para	  atuar	  na	  regulação	  das	  

atividades	  da	  cadeia.	  

Existem	  oportunidades	   destacadas	   na	   produção	   de	   queijo	   do	  Marajó.	   Portanto,	   há	  

necessidade	   de	   viabilizar	   a	   oferta	   desse	   produto	   nos	   maiores	   canais	   de	   distribuição.	  

Contudo,	  para	  que	  isso	  ocorra,	  deve	  existir	  um	  esforço	  conjunto	  entre	  produtores,	  institutos	  

de	  pesquisa	  e	  órgãos	  de	  regulamentação,	  de	  forma	  em	  uniformizar	  o	  processo	  de	  fabricação	  

e	  estabelecer	  os	  padrões	  de	  qualidade,	  físico-‐químicos,	  microbiológicos	  e	  de	  palatabilidade,	  

necessários	  à	  regulamentação	  do	  produto.	  

As	   ações	   ligadas	   à	   seleção	   genética	   do	   rebanho,	   identificação	   de	   aptidões	   (leite	   e	  

carne),	  além	  de	  práticas	  de	  gestão	  das	  propriedades,	  devem	  ser	  estimuladas,	  inclusive	  com	  

programas	   de	   capacitação,	   pois	   contribuirão	   para	   melhorar	   o	   desempenho	   econômico	   e	  

financeiro	  das	  propriedades	  que,	  em	  última	  análise,	   ao	   serem	   incorporadas	  por	  um	  maior	  

número	   de	   produtores,	   contribuirão	   decisivamente	   para	   um	   ciclo	   favorável	   da	   atividade	  

pecuária	   decorrente,	   principalmente,	   da	   incorporação	   de	   tecnologias	   e	   da	   utilização	  mais	  

eficiente	  dos	  insumos	  produtivos	  disponíveis.	  

Por	  fim,	  outro	  elemento	  importante	  para	  nortear	  as	  ações	  de	  ordem	  pública,	  baseia-‐

se	  na	  integração	  da	  cadeia	  da	  pecuária	  com	  outras	  cadeias,	  como	  o	  turismo,	  por	  exemplo,	  e	  

assim	   compor	   um	   mix	   de	   produtos	   e	   serviços	   que	   aumentem	   a	   rentabilidade	   das	  

propriedades	   e	   reduzam	   a	   sensibilidade	   a	   ciclos	   de	   expansão	   e	   retração	   da	   economia,	  

possibilitando	   o	   gerenciamento	   mais	   eficaz	   dos	   riscos	   da	   atividade	   empresarial.	   Esse	  

conjunto	  de	  medidas	  devem	  produzir	  resultados	  diminuindo	  a	  pressão	  no	  meio	  ambiente	  e	  

possibilitar	   o	   empoderamento	   das	   populações	   locais	   decorrentes	   principalmente	   da	  

qualificação	  e	  da	  formação	  de	  capital	  humano	  na	  região.	  	  
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