
Outra vez, sustentabilidade. 
Simp6sio da Esalq apresenta tecnologias para elevac;ao da produtividade 
a pasto e mitigac;ao de gases de efeito estufa na pecuaria 

lntensificai;ao, via integrai;ao com a agricultura, e uma das ferramentas 
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0 conceito de sustentabilidade virou mantra na 
pecuaria de corte brasileira, embora atingir esse 
nivel de equilibrio produtivo seja tarefa com

plexa, especialmente em sistemas baseados em pasta
gens, que compreendem dois componentes orgiinicos: 
o capim e o boi. 0 tradicional simp6sio de manejo de 
pastagens organizado pela Escola Superior Luiz de 
Queiroz (Esalq), entre os dias 8 e 9 de setembro, em Pi
racicaba, foi totalmente dedicado ao tema. 0 desafio da 
sustentabilidade na pecuaria nacional e grande, confor
me explicou Moacyr Bernardino Dias-Filho, pesquisa
dor da Embrapa Amazonia Oriental. 0 Brasil tern cerca 
de 100 milh5es de hectares de pastagens ja degradadas, 
ou seja, com acentuada diminuis:iio na capacidade de 
suporte, podendo ou niio ter perdido potencial para acu
mular biomassa (produtividade biol6gica). 

A recuperayiio de uma pequena parcel a dessas areas 
degradadas ja exerceria grande impacto positive sobre 
a pecuaria de corte. Estima-se que o aumento de apenas 
20% na produtividade das pastagens brasileiras supriria 
as demandas de came do Pais pelos pr6ximos 30 anos, 
alem de prestar relevantes servis:os ambientais, como 
garantir cobertura vegetal e materia orgiinica para o 
solo, facilitar a infiltrayiio da agua da chuva, sequestrar 
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C02 da atmosfera e evitar o des:fiorestamento. Em fun
yiio disso, a recuperas:iio de pastagens deve ser o ponto 
de partida para a adoyiio de sistemas de produyiio pecu
aria sustentaveis. Antes, porem, segundo Dias-Filho, e 
necessario quebrar velhos paradigmas, como a crens:a 
de que o pasto niio e uma cultura agricola e pode ser ge
rido apenas pelas leis da natureza. 

Poder da integra<;ao 
Alem de linhas de credito especificas para recu

peras:iio de areas degradadas e de servis:os publicos 
de extensiio rural, o produtor precisa de tecnologias 
para produzir came de forma sustentavel. Dentre as 
altemativas ja disponiveis esta a integras:iio lavoura
-pecuaria. Segundo Paulo Faccio Carvalho, da Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul, este e um 
dos raros sistemas que permite elevar a produyiio de 
alimentos com baixo impacto ambiental, evitando a 
degradas;iio do solo pela erosiio, a perda de nutrien
tes e o uso excessivo de insumos quimicos. Ao con
trario do que muitos pensam, a presens;a dos bovinos 
niio causa compactayiio do solo, a niio ser quando o 
produtor exagera muito na lotas:ao, reduzindo a oferta 
de capim e obrigando os animais a se deslocar muito 
pela area em busca de alimento. Nestes casos, pesqui
sas j a registraram um aumento de l 00% no numero de 
passos dados por eles, em comparas:ao com situas:oes 
de oferta adequada. 

No geral, em sistemas integrados, o boi favorece 
a lavoura e vice versa. Segundo Faccio, os dejetos or
giinicos dos animais, por exemplo, atuam como agen
tes "cimentantes", pois agregam as particulas do solo. 
A introduyiio da pastagem no Sistema e benefica tam
bem por outros motivos. Ela contribui para a melho
ria da composiyiio quimica do solo, ajuda a diminuir 
seu nivel de acidez e favorece a diversificas;iio da mi
crobiota. Alem disso, o capim fomece grande volume 
de palha para o plantio direto. Faccio recomenda, po
rem, que se use intensidade de pastejo moderada, in
dependentemente de o sistema adotado (rotacionado 
ou continua), para se garantir tanto quantidade quanto 
qualidade de forragem aos bovinos, que, podendo se
lecionar seu alimento, se movimentarao menos pela 
area, ganharao mais peso individualmente e pisotea
rao menos o solo. 

Nesta linha de raciocinio, Roberto Giolo de Almei
da, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, lembrou 
que o potencial da integras;iio no Brasil e enorme. Es
tima-se que existam cerca de 67 milh5es de hectares 
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de areas aptas a adrn;ao do sistema, dos quais 4 mi
lhoes ja estariam estruturados em projetos, a maioria 
deles no Centro-Oeste e Sudeste. Um estudo condu
zido pelo pesquisador Armindo Kichel, da Embrapa 
Gado de Corte, em 2011, mostrou que a integrac,:ao 

-"' eleva bastante a produtividade pecuaria (31,4@/ 
Ill "1 ha/ano, ante 4@/ha/ano da pastagem degrada

da), alem garantir lucro adicional com a venda 
de graos (58 sacas de soja/ha e 37,7 sacas de mi
lho em safrinha). Em func,:ao disso, segundo ou
tro pesquisador da Embrapa, Joelsio Lazzarotto, 

as chances de um projeto obter resultado negativo 
com integrac,:ao e de 26%, em contraste com 52% da 

lavoura tradicional. 

Potencial das leguminosas 
Outra tecnologia com alto potencial para uso em 

projetos de pecuaria sustentavel e o cons6rcio de ca
pim com leguminosas; plantas forrageiras que garan
tem maior longevidade as pastagens; fixam nitrogenio 
no solo, melhoram a qualidade da dieta fomecida aos 
animais e, consequentemente, seu ganho de peso; re
duzem a infestac,:ao por plantas daninhas e riscos de 
intoxicac,:ao por plantas t6xicas; diminuem as emis
soes de metano e o impacto de parasitas na saude ani-
mal. Para obter todos esses beneficios, contudo, e pre
~ ciso que o cons6rcio escolhido seja compativel ou 
.. ' que a reintroduc,:ao peri6dica da leguminosa na 

area seja economicamente viavel. 
Segundo Carlos Mauricio Soares de Andrade, 

pesquisador da Embrapa Acre e especialista nes
se assunto, a proporc,:ao ideal de leguminosa em 

pastos consorciados e de 20% a 45%. Esse indice 
nao se mantem constante quando as cultivares esco

lhidas para cons6rcio sao pouco compativeis. E o que 
acontece, por exemplo, com a pueraria em associac,:ao 
com a grama estrela roxa sob pastejo rotacionado (a le
guminosa logo desaparece da area) ou com o Stylosan
thes guianensis, cultivar Mineirao, que produz pouca 

de amendoim forrageiro (Arachis pintoi) com braquia
ria ou grama estrela. 

Nao e viavel, segundo Andrade, tentar corrigir a 
baixa compatibilidade de uma leguminosa com gra
mineas por meio de manejo de pastejo, pois isso ge
ralmente resulta em estrategias pouco flexiveis ou 
muito complexas, que levam o produtor a abandonar 
o cons6rcio. Em func,:ao disso, e preciso, na opiniao 
do pesquisador, aprofundar as pesquisas sobre os 
mecanismos de compatibilidade <las plantas de for
ma a desenvolver novas cultivares de leguminosas 
com potencial para uso em cons6rcios. 

Outras medidas 
Alem da integrac,:ao lavoura-pecuaria e <las legu

minosas, outras medidas devem ser tomadas para a 
obtenc,:ao de sistemas pastoris sustentaveis, visando, 
inclusive, a mitigac,:ao <las emissoes de gases de efeito 
estufa. Dentre elas, Patricia Perondi Anchao Oliveira, 
pesquisadora da Embrapa Sudeste, recomenda o uso 
mais eficiente de corretivos e fertil izantes, especial
mente OS nitrogenados. "Quando 0 teor de N e supe
rior a 2% nas folhas, aplicar esse adubo nao aumen
ta a produc,:ao, apenas gera desperdicio'', salientou. A 
pesquisadora tambem lembrou que o parcelamento do 
adubo nitrogenado diminui as perdas por lixiviac,:ao e 
as emissoes de 6xido nitroso para a atmosfera, alem da 
volatizac,:ao da am6nia . 

recuperar areas semente e exige ressemeadura ap6s tres anos. Em ou-
degradadas. tros casos, a leguminosa ate e persistente, mas nao se 

harmoniza com o capim. No Brasil, o principal exem
plo de cons6rcio compativel com alta estabilidade e o 

Outra forma de elevar a sustentabilidade da pecu
aria e suplementar OS animais. Segundo Flavio Porte
la, professor da Esalq, uma revisao de 48 experimen
tos nessa area mostra que os ganhos variam de 267 a 
920 grama/por cabec,:a/dia. A grande dificuldade, para 
0 produtor, e saber qual produto usar, quanto e quan
do suplementar. A escolha do suplemento depende, se
gundo ele, das condic,:oes do pasto, da categoria animal 
e das metas de desempenho almejadas. Da mesma for
ma, a decisao quanto as estrategias de suplementac,:ao 
variam conforme o nivel de intensificac,:ao da fazenda. 
"O ideal e manter ganhos de peso constantes, por meio 
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. de suplementac,:ao tanto na seca quanto nas aguas, mas 
isso exige boa logistica de trato e capital para compra 
de gado, ja que a lotac,:ao aumenta", salienta Portela. • 

Presenteie com assinaturas das 
melhores revistas da agropecuaria 
brasileira: DBO (pecuaria de carte), 
Mundo do Leite (pecuaria leiteira) e 
Agro DBO (agricultura). 

Para presentear acesse o site www.assinedbo.com.br 
ou ligue 0800 11 0618. 




