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RESUMO 

O principal objetivo desse trabalho foi o de descrever as atividades desenvolvidas 

durante o Estagio Supervisionado ocorrido no periodo de julho a setembro de 2007, na 

usina de laticinios Serrote Branco Agroindustrial Ltda. - SEBRAL. Localizada na Fazenda 

SeiTote Branco, no municipio de Caturite' Estado da Parafba, descrevendo-se todo processo 

de beneficiamento do leite tipo "C" e relacionando-o com a eco-eficiencia em seu 

processamento e industrializacao; para tanto, fez uso de visitas, entrevistas, tarefas 

pertinentes ao ritmo deste complexo processo obtendo-se como principals resultados 

obtidos e sugest5es propostas decorrentes do estudo do desenvolvimento sustentavel, 

competitividade e eco-eficiencia na industrializacao e beneficiamento do leite. 

Palavras-chaves: Agroindustria, Laticinio, Sustentabilidade. 
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Estima-se que cerca de 51% da populacao da regiao do Cariri vive da atividade 

agricola. Muitos deles vivem agora a experiencia de sobreviver em sua regiao de forma 

digna sem precisar buscar trabalho em outras regioes. 

Com a profissionalizacao da producao de leite na Parafba, houve um crescimento de 

cerca de 800% em sua bacia leiteira, as regioes produtoras ampliaram-se trazendo 

incremento na geracao de riqueza a regiao. 

Houve um tempo em que as pessoas nao se preocupavam com as questoes ambientais. 

Os residuos gerados pelas empresas eram despejados na agua, no ar ou no solo, sem 

controle, nao existindo dentro da empresa a figura de um responsavel pelo meio ambiente. 

Com o crescimento e a diversificacao das atividades produtivas e o conseqtiente 

aumento da geracao de residuos, os orgaos ambientais estaduais, que sao responsaveis pela 

qualidade do meio ambiente, passaram a solicitar das empresas o Licenciamento 

Ambiental bem como o controle e tratamento de suas emissoes atmosfericas, residuos 

solidos e aguas servidas (efluentes lfquidos). 

Com o passar do tempo e em funcao de alguns graves acidentes ambientais que 

ocorreram nas ultimas decadas, muitas empresas resolveram meihorar seu desempenho 

ambiental reduzindo emissoes. 

Desaparece a figura do responsavel unico pela area ambiental e tern initio uma fase em 

que todos os trabalhadores da empresa sao responsaveis pelo meio ambiente (essa 

responsabilidade coletiva esta prevista na Lei dos Crimes Ambientais ). Surgiram tambem 

as certificates pela ISO 14001, atestando que as empresas certificadas, alem de 

cumprirem a legislacao ambiental, estao comprometidas com a melhoria contfnua. 

O presente estagio tern como objetivo principal, relatar a busca da eco-eficiencia, que e 

considerada como processo de mudanca nas exploracoes dos recursos naturais, orientando 

o desenvolvimento tecnologico ao controle ambiental e agregando o valor ao produto e 

minimizando o consumo, sem desperdicio e poluigao de recursos naturais nas atividades 

ligadas ao beneficiamento e industrializacao do leite, na empresa Serrote Branco 

Agroindustrial Ltda (Caturite- PB). 



CAPITULO 1: A EMPRESA 
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1.1 NOME: SEBRAL - Serrote Branco Agroindustrial Ltda. 

1.2 L O C A L I Z A C A O : 

Localizada na Fazenda Serrote Branco, no municipio de Caturite, na regiao do Cariri 

Oriental, no estado da Paraiba, distante cerca de 150 km da Capital do Estado Joao Pessoa 

e aproximadamente 33 km de Campina Grande. 

1.3 LOGOMARCA: 

1.4 NOME FANTASIA: 

1.5 C N P J : 04.453.722/001-52 

1.6 INSCRICAO ESTADUAL: 16.132.501-7 

1.7 E N D E R E C O : Fazenda Serrote Branco, Caturite- PB, CEP: 58.455-000 

1.7.1 W E B S I T E : www.leitevita.com.br 

1.8 E V O L U C A O HIST6RICA DA EMPRESA: 

Fundada em 2001 pela familia Cabral, conhecida pela sua tradicSo na pecuaria leitura 

no Estado da Paraiba, a empresa SEBRAL - Serrote Branco Agroindustrial Ltda, e uma 

empresa que trabalha com o beneficiamento de leite, como indica o fluxograma no anexo 

http://www.leitevita.com.br
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A, e producao de alguns derivados deste, tendo como principals fornecedores pequenos e 

medios produtores rurais da regiao. 

Cerca de 700 produtores de diversas regioes da Paraiba sao cadastrados como 

fornecedores de leite para SEBRAL, o que significa mais renda para pequenos e medios 

produtores e mais empregos para famflias de mais de 15 municipios que compoem essa 

bacia leiteira. 

Atualmente, a empresa emprega 50 funcionarios qualificados e treinados para produzir 

e fornecer produtos com a qualidade que supera as expectativas dos seus clientes. 

A SEBRAL e hoje uma das maiores industrias de beneficiamento de leite do estado da 

Paraiba, ocupando cerca de 2.000 metros quadrados de area construida, onde estao 

localizados galpoes de producao, laboratorios para controle de qualidade e escritorios 

administrativos, ve croqui no anexo B. 

Ocorre um rigoroso controle de qualidade dentro e fora da empresa, tanto na materia-

prima, quanto ao produto final sem esquecer do seu processamento, esforcando-se por 

atender todos os criterios necessarios para a qualidade final de seus produtos, como indica 

fotos no anexo C. 



APITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2: Q ESTAGIO 
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2.1 AREA DE ATUA^AO: Agronegocio 

2.2 TEMA: Agroindustria/ Impactos Ambientais. 

2.3 JUSTIFICATIVA 

Houve um tempo em que as pessoas nao se preocupavam com as questoes 

ambientais. Os residuos gerados pelas empresas eram despejados na agua, no ar ou no 

solo, sem controle, nao existindo dentro da empresa a figura de um responsavel pelo 

meio ambiente. 

Com o objetivo de analisar a busca da eco-eficiencia no setor, esta pesquisa 

propoe uma analise da competitividade e da sustentabilidade ligadas as atividades 

desenvolvidas na SEBRAL. Serao realizadas entrevistas junto a empresa, para 

analisar o nivel de competitividade no mercado e quais sao os problemas relacionados 

a sustentabilidade ecologica, no beneficiamento e distribuicao do produto. 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 O B J E T I V O G E R A L : 

- Aprofundar os conhecimentos adquiridos durante a integralizacao curricular do 

curso de Engenharia Agricola da UFCG, por meio da implementacao de um modelo 

de pesquisa cientffica na busca da eco-eficiencia em industria de laticinios. 

2.4.2 OBJETIVOS E S P E C I F I C O S : 

- Desenvolver modelo de pesquisa cientifica; 

- Avaliar resultados e sugerir melhorias na empresa analisada; 

- Analisar a busca da eco-eficiencia no setor leiteiro. 
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2.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CRONOGRAMA DE EXECU£AO (2007) 
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O alimento considerado mais proximo da perfeicao pelo seu valor nutritivo e o leite, 

pois este e uma mistura complexa, constituida de substantias organicas e inorganicas, tais 

como proteinas, agua, gordura, sais minerals, vitaminas, enzimas e gases (CAMARGO, 

1984). 

De acordo com BEHMER (1991) em circunstancias naturais, e uma emulsao de cor 

branca, ligeiramente amarelada, de odor suave e gosto adocicado secretado pelas glandulas 

mamarias das femeas dos mamiferos. 

No Brasil caso especifico dos bovinos a Instrucao Normativa n° 51 de setembro/2002 

do MAPA (BRASIL 1996), denomina-se LEITE o produto normal, fresco, integral, 

oriundo da ordenha completa, ininterrupta e higienica de vacas sadias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 HISTORICO DO L E I T E NA ALIMENTA^AO HUMANA 

A utilizacao do leite na alimentacao humana e muito antiga sendo desconhecida a data 

em que o homem passou a beber o leite de algum animal. Mas, acredita-se que o primeiro 

animal foi a ovelha, depois a cabra e, posteriormente, a vaca fora ordenhado para alimentar 

o homem. (BEHMER, 1991). 

3.1.3 IMPORTANCIA 

O leite, alimento comum a quase todas as sociedades, e fonte de calcio, micronutriente 

importante em todas as fases da vida, principalmente durante a infancia para mineralizacao 

e manutencao do crescimento osseo (BEZERRA & TOLEDO, 1997; PHILIPPI et al). 



3.1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA COMPOSICAO QUIMICA DO L E I T E 

0 leite e um produto complexo e nutritivo que contem mais de 100 substantias que 

estao presentes em solucao, suspensao ou emulsao em agua. A composicao do leite varia 

com a raca, alimentacao, idade, perfodo de lactacao, epoca do ano e sistema de ordenha da 

vaca. As propriedades sensorials do leite e derivados dependem da sua composicao 

quimica, principalmente do teor de lipfdios (SILVA, 1991). 

A composicao media do leite de vaca esta especificada na Tabela 1. 

T A B E L A 1 - Composicao do leite de vaca em percentagens 

Componentes Teores(%) 

Agua 87,50 

Materia Gorda 3,60 

Caseina 3,00 

Lactose 4,60 

Albumina 0,60 

Sais minerals 0,70 

Fonte: BEHMER, 1991. 

3.1.5 C A R A C T E R I S T I C A S SENSORIAIS 

3.1.5.1 COR 

A cor branca opaca do leite deve-se ao resultado da dispersao da luz em proteinas, 

gorduras, fosfatos e citrato de calcio. 

3.1.5.2 SABOR 

E levemente adocicado, reflexo da presenca de lactose e cloretos. 
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3.1.5.3 AROMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E bastante suave e esta relacionado ao teor de acido citrico (citratos). 

3.1.6 CARACTER1STICAS FISICO-QUIMICA DO L E I T E DE VACA 

3.1.6.1 DENSIDADE 

E funcao da composicao quimica do leite. apresentada pelo leite, essas proporcoes nao 

sao muito variaveis, mantendo-se, em regra, entre 1,028 e l,035g/cm . 

Para medir a densidade do leite usa-se um aparelho calibrado chamado 

termolactodensimetro, apos sua medicao, corrige seu valor de densidade com a 

temperatura, atraves de uma tabela de correcao que e acompanhada do aparelho, esse 

metodo so se re fere a temperatura de 15°C, subseqiiente a essa correcao sabe-se 

exatamente quanto e a densidade do leite analisado. 

A densidade abaixo do minimo fornece uma indicacao de adicao de agua no leite e, 

eventualmente, podera indicar tambem problemas de saude da vaca, ou mesmo problemas 

nutricionais. 

3.1.6.2 PH 

E ligeiramente acido, variando entre 6,6 e 6,8, com media de 6,7 a 20°C ou 6,6 a 25°C. 

3.1.6.3 PONTO DE CONGELAMENTO OU INDICE CRIOSCOPICO 

E definido como a temperatura em que o leite passa do estado liquido para o estado 

solido, ou seja, sua temperatura de congelamento. Esta temperatura e considerada como a 

mais constante das caracteristicas do leite, e por isso, que a determinacao do ponto de 

crioscopia e considerado uma prova de precisao para a determinacao da adicao da agua ao 

leite. 

Para medir a densidade do leite usa-se um aparelho calibrado chamado 

termolactodensimetro, apos sua medicao, corrige seu valor de densidade com a 

temperatura, atraves de uma tabela de correcao que e acompanhada do aparelho, esse 
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metodo so se re fere a temperatura de 15°C, subseqiiente a essa correcao sabe-se 

exatamente quanto e a densidade do leite analisado. A densidade varia entre 1,028 a 

l,035g/ml zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.6.4 A C I D E Z 

O leite quando sai do ubere, e ligeiramente acido. Sua acidez normal esta compreendida 

enure 14 a 18° Dornic, ou seja, 1,40 a l,80g de acido lactico por litro. 

No teste da acidez titulavel, uma substantia basica (isto e, alcalina), o hidroxido de 

sodio (NaOH), e usada para neutralizar o acido do leite. Uma substantia indicadora 

(fenolftaleina) e usada para mostrar a quantidade do alcali que foi necessaria para 

neutralizar o acido do leite. 0 indicador permanece incolor quando misturado com uma 

substantia acida, mas adquire coloracao rosa em meio alcalino. Portanto, o alcali (NaOH 

N/9) e adicionado ao leite ate que o leite adquirira a coloracao rosea. Cada 0,1 mL da 

solucao de NaOH N/9 gasto no teste corresponde a 1°D ou 0,lg de acido lactico/L. 

3.1.6.5 GORDURA 

Consiste no teor de materia, graxa existente no leite. Varia de acordo com varios 

aspectos como, raca animal, alimentacao, intervalo entre as ordenhas, etc. 

A determinacao baseia-se na separacao e quantificacao da gordura por meio do 

tratamento da amostra com acido sulfurico e alcool isoamilico. O acido dissolve as 

protefnas que se encontram ligadas a gordura, diminuindo a viscosidade do meio, 

aumentando a densidade da fase aquosa e fundindo a gordura, devido a liberacao de calor 

proveniente da reacao, o que favorece a separacao da gordura pelo extrator (alcool 

isoamilico). A leitura e feita na escala graduada do butirometro, apos centrifugacao. 

3.1.7 CLASSIFICAgAO DO L E I T E 

3.1.7.1 L E I T E CRU 

O leite cru, ou seja, aquele que nao passou pelo tratamento termico, traz iniimeros riscos 
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a saude do consumidor. O tratamento termico elimina os agentes causadores destas 

doencas, com seguranga para o consumidor. 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1.7.2 L E I T E LONGA VIDA 

O leite UAT (Ultra Alta Temperatura) ou longa vida e o leite homogeneizado que foi 

submetido, por 2 a 4 segundos, a uma temperatura entre 130 e 150° C, mediante um 

processo termico de fluxo continuo, e imediatamente resfriado a temperatura inferior a 

32°C e envasado sob condicoes assepticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente 

fechadas (BRASIL, 1996). 

3.1.7.3 L E I T E PASTEURIZADO 

O leite pasteurizado e o que foi aquecido a uma temperatura de aproximadamente 71,6 a 

75°C de 15 a 20 segundos ou 62 a 64°C por ± 30 minutos seguido de um rapido 

resfriamento. 

• L E I T E TIPO "A" 

E um leite de excelente qualidade microbiologica, tendo um prazo de validade, desde 

que resfriado e armazenado corretamente, de 5 a 7 dias apos a pasteurizacao. O leite "A" e 

pasteurizado e embalado na propria fazenda. 

• L E I T E TIPO "B" 

E um leite de boa qualidade, porem, a contagem de microrganismos no momento da 

pasteurizacao atinge nfveis mais elevados do que o tipo "A", devido a menor exigencia no 

manuseio do leite e na sua refrigeracao. 

• L E I T E TIPO " C " 

E um leite produzido em fazendas leiteiras com inspegao sanitaria periodica de seus 

rebanhos, pasteurizado e envasado em entrepostos, usina de beneficiamento obedecendo 

aos padroes de qualidade estabelecidos na legislacao pertinente. 
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O leite extraido deve ser coado em coador de nylon, depositado em latoes limpo e 

resfriado imediatamente se nao for utilizado ate as duas horas e meia apos a ordenha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.8.2 HIGIENE E SANITIZA^AO 

As instalacoes devem ser amplas, com boa iluminagao, arejada e limpa. 

Para fazer a lavagem dos equipamentos e utensilios e preciso fazer um pre-enxague 

eliminando os residuos grosseiros de sujeiras, lavar manualmente com auxilio de uma 

escova, esfregando toda a superficie interna e externa com a solucao de sabao detergente, 

fazer enxagiie com agua a temperatura de 40 a 45 °C. 

Na lavagem dos latoes e preciso fazer um pre-enxague com agua industrial (temperatura 

ambiente), uma lavagem manual com solucao de sabao detergente, enxagiie com agua 

quente e vaporizar com vapor seco utilizando o esterilizador de latoes (ALBUQUERQUE, 

1993). 

3.1.8.3 ARMAZENAMENTO NA FAZENDA 

O armazenamento do leite apos a ordenha e feito em latoes proprios ou tanque de 

resfriamento. Em latoes o leite deve estar ao abrigo do sol e ser entregue na usina em ate 

duas horas. O armazenamento em tanque resfriado, alem de manter o leite na temperatura 

adequada, o tempo de entrega na usina pode ser de ate 36 horas e contribuir para uma 

melhor qualidade do seu produto final. 

3.1.8.4 C O L E T A E TRANSPORTE DO L E I T E 

O transporte e feito em caminhonetes ou em caminhoes com tanque isotermico ou 

carroceria. Atualmente, e permitido o transporte do leite em latoes desde que esteja ao 

abrigo do sol. 
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O leite chega a plataforma de recepcao acondicionado em botijoes de 50 litros, de ago 

inoxidavel ou aluminio, transportados diretamente por produtores. Na plataforma de 

recepcao, sao retiradas amostras do leite para fazer a analise de acidez, objelivando avaliar 

o estado de conservacao do mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.8.5.2 PESAGEM 

Caso o leite seja aceito a pesagem e realizada, operacao que ajuda na determinacao do 

rendimento da materia-prima. 

3.1.8.5.3 F I L T R A g A O 

Realizada a pesagem, o leite e filtrado com o objetivo de eliminar possiveis detritos e 

impurezas. Esses detritos, alem de dar mau aspecto, sao focos continuos de contaminacao 

do leite. 

3.1.8.5.4 RESFRIAMENTO 

Apos a filtracao o leite devera ser imediatamente resfriado, pois sua temperatura no 

momento da ordenha (36°C) e favoravel a multiplicacao da flora microbiana. 

3.1.8.5.5 TANQUE D E R E C E P C A O D E L E I T E CRU 

O leite resfriado segue para o tanque isotermico de armazenamento, onde e mantido a 

uma temperatura que varia entre 2 a 5°C e assim permanece ate seu processamento. O leite 

nao deve permanecer nessas condicoes mais que 24 a 48 horas. 
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3.1.8.5.6 TANQUEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE EQUILIBRIO 

O tanque de equilfbrio e feito de ago inoxidavel, cuja finalidade e controlar a vazao do 

leite que ira entrar no pasteurizador. 

3.1.8.5.7 PRE -AQUECIMENTO 

Em seguida, o leite sofre um pre-aquecimento ate 45°C no pasteurizador, diminuindo 

sua viscosidade e densidade facilitando o processo de padronizagao. 

3.1.8.5.8 PADRONIZAGAO 

Esse processo e feito em padronizadora, que tambem e uma clarificadora do leite, 

havendo um pequeno efeito homogeneizador durante a centrifugagao, como tambem uma 

higienizagao do leite uma vez que as particulas de sujeira sao atiradas em diregao a parede 

da centrifuga. 

3.1.8.5.9 PASTEURIZACAO 

E definida como o processo de tratamento termico aplicado a um produto com o 

objetivo de minimizar possiveis perigos a saude, oriundos de microrganismos patogenicos, 

com um minimo de mudangas quimicas, fisicas e organolepticas no produto (BRANDAO, 

1995). 

No caso do leite, a pasteurizagao visa a destruigao da totalidade dos germes 

patogenicos, garantindo a inocuidade do produto a saude humana; a destruigao da quase 

totalidade dos germes saprofitos, prolongando a sua durabilidade no mercado; destruigao 

de enzimas naturais ou de origem microbiana, que causariam decomposigao do leite 

posteriormente, sem com isso afetar sensivelmente o valor nutritivo, sabor e odor do leite 

cru. 

3.1.8.5.10 ENVASE 

As maquinas automaticas, empacotadeiras, recebem o leite do tanque isotermico, 

ensacando-o em sacos plasticos esterilizados em luz ultravioleta, com capacidade de 1L. 
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Essas embalagens sao sempre de cor opaca, devido ao fato de conservar a riboflavina (vit. 

B12) do leite, que e destruida pela luz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.8.5.11 E S T O C A G E M 

Apos ter sido empacotado, o leite e colocado em caixas plasticas e armazenado em 

camaras frigorfficas, com sua temperatura controlada entre 2 e 5°C. 

3.1.8.5.12 DISTRIBUICAO 

A distribuicao do leite ate o mercado consumidor e feita em caminhoes refrigerados. 

3.1.9 C O N T R O L E D E QUALIDADE DO L E I T E 

Varias provas de controle de qualidade sao efetuadas no leite nas suas diversas fases: 

obtencao, recepcao, pasteurizacao e embalagem, tendo como objetivo avaliar o estado de 

conservacao do mesmo, detectar possiveis fraudes e assegurar ao produto final dos padroes 

de qualidade exigida pelo servico de inspecao federal. 

3.2 COMPETITIVIDADE 

Historicamente, o relacionamento entre concorrentes no mercado e baseado na 

competicao (BENGTSSON & KOCK, 1999). Dentro dos aspectos competitivos, as 

empresas estao inseridas em um ambiente turbulento, no qual buscam a sua sobrevivencia 

(CHIEN & PENG, 2005). 

Tradicionalmente, a competicao tern sido analisada em nivel individual entre as 

empresas (GOERZEN, 2005). A capacidade competitiva se estabelece no contexto de um 

ambiente competidor e proximo as regras do livre mercado. A compreensao desse 

fenomeno e suas interacoes sao fundamentals para orientar as empresas ameacadas de 

perderem a capacidade de sobrevivencia em virtude da queda de mecanismos protetores 

(COUTINHO & FERRAZ, 1994). 
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Para esses autores, o desempenho de uma empresa ou industria e condicionado por um 

vasto conjunto de fatores, que pode ser subdividido nos de natureza estrutural, pertinentes 

aos setores e complexos industrials, e nos de natureza sistemica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

Nos uldmos anos, as atividades industrials tem observado a importancia da questao 

ambiental, durante o processo de desenvolvimento na area de producao (CRAMER, 2000). 

Neste ponto, o campo administrativo tem sido invadido por conceitos que trazem o foco 

para os impactos ambientais (DOBER & WOLFF, 1999; SHARMA & HENRIQUES, 

2005). Um desses conceitos e conhecido como desenvolvimento sustentavel. 

A sustentabilidade, como forma de funcionamento das organizacoes, enfoca os aspectos 

economicos, sociais e ecologicos; revisando os relacionamentos produtivos internos 

(LEAL, 2003). 

Desenvolvimento sustentavel e o desenvolvimento que visa atender as necessidades do 

presente, sem comprometer a capacidade das geracoes futuras de atender suas necessidades 

em relacao aos recursos naturais (MOREIRA, 2001). 

O conceito de desenvolvimento sustentavel, para SHARMA & HENRIQUES (2005) 

remete a sustentabilidade economico-social-ecologica. O desenvolvimento sustentavel 

prega a integracao economica, social e ecologica dentro de uma mesma perspectiva 

(DONNAIRE, 1995; DYLLICK & HOKERTS, 2002). 

Segundo GALDIWIN et al (1995), desenvolvimento sustentavel seria o encontro das 

necessidades presentes sem comprometer o futuro das proximas geracoes. Ja para KEINER 

(2004), significa assegurar dignamente a condicao de vida com respeito ao ser humano, 

criando e mantendo amplamente a possibilidade de definir livremente projetos para a vida, 

adotando o princfpio da lealdade entre as geracoes presente e futura com atualizacao dos 

recursos ambientais, economicos e sociais. 

Desse modo, a sustentabilidade tem se tornado uma materia altamente discutida no 

Seculo XXI , devido a promessa de crescimento economico e equidade social, mantendo a 

conservacao do meio ambiente (DYLLICK & HOKERTS, 2002). Para esses estudiosos, o 

desenvolvimento sustentavel traz para o debate global a satisfacao das necessidades 

humanas sem afetar diretamente o meio ambiente. 
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3.4 IMPACTOS AMBIENTAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1 DEFINICAO 

De acordo com a Resolugao CON A M A n° 001/86, art. 1°, o termo "impacto ambiental" 

e definido como toda alteragao das propriedades fisicas, quimicas e biologicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente afetam a saude, o bem estar da populacao e a 

qualidade do meio ambiente. 

3.4.2 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS P E L A INDUSTRIA D E LATICINIOS 

Os principals sao: 

> Lancamento dos efluentes liquidos; 

• Efluentes industrials; 

> Geracao de residuos solidos; 

• Embalagens plasticas e de papelao; 

• Lixo domestico; 

• Cinzas de caldeiras; 

• Metais e vidros. 

> Emissoes atmosfericas. 

• Combustiveis das caldeiras (lenha); 

> A combustao do oleo emite poluentes atmosfericos como oxidos de enxofre e 

de nitrogenio, hidrocarbonetos e monoxido de carbono. 

> A queima da lenha alem de liberar esses mesmos poluentes, libera compostos 

volateis como acido acetico, metanol, acetona, acetaldeido e alcatrao. 

3.5 DEFINI^OES PARA E C O - E F I C I E N C I A 

A responsabilidade, da comunidade com os danos ambientais cresceu muito nas ultimas 

decadas. mas foi no transcorrer dos anos setenta que comecou a emergir os primeiros 
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conceitos com relacao a seguridade ambiental, na qual o meio ambiente passou a ser uma 

preocupacao constante em agendas politicas (LEAL, 2003). 

De acordo com DOBERS & WOLFF (1999), no contexto historico, o desenvolvimento 

ambiental relacionado com a questao dos negocios tem focado diferentes aspectos. De 

1960 a 1970, o foco era diretamente na producao e nos processos no que se re fere a 

prevencao e poluigao (COTE et al, 2006). Nos anos 80 o foco passou a ser os produtos e 

nos anos 90 a preocupacao voltou-se para a questao da reciclagem. 

Essa evolucao fez com que crescesse a preocupacao com a analise dos ciclos de vida 

dos produtos. Dentro dessa evolucao surgiram as premissas que deram origem ao termo 

eco-eficiencia(DOBERS & WOLFF, 1999). 

Apesar da ideia de eco-eficiencia estar presente a algum tempo nos estudos 

ambientalistas, o termo foi elaborado e proposto em 1990 por dois pesquisadores suicos: 

Schaltegger e Sturm. Em 1991, o World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) definiu o que seria eco-eficiencia (COTE et al, 2006). 

A eco-eficiencia na visao do WBCSD significa a competitividade na producao e 

colocagao no mercado de bens ou servigos que satisfazem as necessidades humanas, 

trazendo qualidade de vida, minimizando os impactos ambientais e o uso de recursos 

naturais, considerando o ciclo inteiro de vida da produgao e reconhecendo a "eco-

capacidade" planetaria (DOBERS & WOLFF, 1999). 

A definicao de eco-eficiencia nao e uma exclusividade apenas do WBCSD. Tentativas 

de definir e analisar a eco-eficiencia tem se mostrado presente na obra de diversos autores 

(COTE et al, 2006; CRAMER, 2000; DOBERS & WOLFF, 1999; LEAL, 2003; 

NIKIFORUK, 2000; RONDINELLI, 2001; SCHMIDHEINY & ZORRAQUIN, 1996). 

Em muitos casos a eco-eficiencia significa a otimizacao economica a nfvel global de um 

sistema, sem ignorar os fatores ecologicos (SALINGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al., 2002). 

Para NIKIFORUK (2000) a eco-eficiencia e atuar com sentido comum, ser amigavel 

com o meio ambiente, estabelecer estrategias para evitar poluigao, eliminar produgao de 

dejetos e finalmente atender as estrategias de produtividade empresarial. 

No entanto, e preciso mencionar que existem diferengas nos conceitos de ecoeficiencia 

e desenvolvimento sustentavel. 

O termo eco-eficiencia tem sido definido como uma filosofia administrativa no mundo 

dos negocios, auxiliando o desenvolvimento sustentavel (SALING et al., 2002). 
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A eco-eficiencia e uma pratica que quando relacionada a empresa, nao pode ser 

confundida com desenvolvimento sustentavel. Desenvolvimento sustentavel e um conceito 

global que enfoca as necessidades presentes no compromisso com as geragSes futuras. 

A eco-eficiencia e considerada um processo de mudanca nas exploracoes de recursos, 

direcionando investimentos, orientando o desenvolvimento tecnologico e maximizando o 

valor adicionado ao produto, minimizando o consumo, desperdicio e poluigao de recursos 

(SCHMEDHEINY & ZORRAQUIN, 1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.1 E C O - E F I C I E N C I A E C A L C U L O DE C I C L O DE VIDA DOS PRODUTOS 

As praticas da eco-eficiencia, baseadas na WBCSD, tende a tornar as empresas mais 

competitivas, inovadoras e responsaveis nas suas atividades com o meio ambiente 

(RONDINELLI, 2001). 

A eco-eficiencia reduz a necessidade de materials e energia, objetivando produtos e 

servicos mais limpos (RONDINELLI, 2001). 

Dentro desse ponto, a eco-eficiencia aumenta a eficiencia das empresas e a 

competitividades dos produtos, significando uma melhor compatibilizacao dos processos 

produtivos com recursos naturais do planeta. E a racionalizacao do uso de energia, de agua 

e de todas as materias-primas usadas pelos diversos setores da produgao (NASCIMENTO, 

2000). 

Para SALING et al. (2002), o objetivo da eco-eficiencia e maximizacao da 

sustentabilidade dos produtos e processos de uma empresa, focando sempre no uso de 

recursos, estabelecendo tecnicas de produgoes limpas, definindo politicas ambientais 

internas e programando o futuro ambiental (LEAL, 2003). 

Sendo assim, a eco-eficiencia expressa a razao entre a criagao economica e a 

preservagao ecologica. Apesar de fornecer fatores puramente ecologicos, por exemplo, a 

melhor utilizacao de recursos. ela tambem se refere ao aumento da eficiencia economica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 1 

(SALINGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal., 2002). 

Essa razao entre o economico e o ecologico determina os impactos ambientais atraves 

do calculo baseado na eco-eficiencia. Dentro desse calculo pode-se determinar cinco 

pontos basicos, segundo SALING et al. (2002): 

a) consumo de material; 

b) consumo de energia, com fontes alternativas de reciclagem; 

c) resultado de emissoes (poluigao do ar, agua e terra); 
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d) potencial de toxinas; 

e) abusos e riscos potenciais (perigos e acidentes). 

A integracao da eco-eficiencia com o desenvolvimento de produtos considera ainda 

alguns aspectos, de modo geral, durante o processo de produgao (CRAMER, 2000): 

a) minimizacao do fluxo de entrada (substantias, materials, energia e agua), com particular 

atencao para a reducao de impactos ambientais e durabilidade de produtos; 

b) minimizacao do fluxo de saidas, otimizando substantias, materials, energia e agua; e 

c) reducao dos riscos ambientais, utilizando politicas mais seguras, que nao impactem 

negativamente a natureza. 

O WBCSD, a Organization for Economic Cooperation and Development" (OECD) e a 

"United Nations Enviroment Program" (UNEP) recomendam as industrias de manufatura a 

utilizarem os preceitos da ecoeficiencia. Esses preceitos visam reduzir os impactos 

ambientais, com o intuito de aumentar a eficiencia nas empresas (RONDINELLI, 2001). O 

incentivo a adocao de praticas relacionadas a eco-eficiencia advem de forcas internas e 

externas (Quadro 01), como menciona (COTE et al 2006). 

Quadro 01: Forcas internas e externas que levam a eco-eficiencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FORCAS INTERNAS FORCAS EXTERNAS 

Reducao de custos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 

Clientes demandando "produtos verdes" 

Aumento da qualidade dos produtos e 

servicos 

Acionistas 

Inovacao Disponibilidade de capital 

Aumento na motivacao dos empregados Competicao 

Responsabilidade com a comunidade Regulamentacao governamental 

Administracao do risco e das 

responsabilidades 

Pressao politica 

Manutencao ou aumento do percentual 

de mercado 

Pressao global (clima de mudanca) 

O WBCSD identificou ainda sete elementos da eco-eficiencia. Esses elementos ou 

caracteristicas fornecem um guia para tornar os negocios mais atrativos (COTE, BOOTH; 

LOUIS, 2006): 



a) reduzir a intensidade de materials; 

b) reduzir a intensidade de energia; 

c) reduzir a dispersao de substantias toxicas; 

d) aumentar a reciclagem; 

e) maximizar o uso de recursos renovaveis; 

f) aumentar a durabilidade dos produtos; e 

g) intensificar o aumento dos servicos. 



APITULO 4 : DESENVOLVIMENTO DO 

ESTAGIO 
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Desenvolvimento sustentavel e competitividade: Eco-eficiencia na industrializacao e 

beneficiamento do leite. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 fflPOTESE A SER RESPONDIDA P E L A PESQUISA: 

© Avaliar os impactos ambientais causados pela industria de laticinio SEBRAL; 

• Como a eco-eficiencia pode influenciar na competitividade e sustentabilidade do 

setor de beneficiamento do leite. 

4.3 METODOLOGIA 

0 presente estudo foi estruturado de acordo com a abordagem de YIN (2001) na 

conducao do metodo de estudo de caso. Segundo o autor, o estudo de caso pode trabalhar 

tanto com evidencia qualitativa quanto quantitativa. 

Seguindo a linha de YIN (2001), foram considerados os seguintes aspectos: adequacao 

para a analise de fenomenos novos, a proximidade com as realidades empiricas, que 

considera a experiencia dos atores e seu contexto. 

Dadas as caracteristicas do problema de pesquisa identificado, tem sido pouco 

explorado a area de eco-eficiencia em empresas de beneficiamento de leite. Parece mais 

adequado classificar essa pesquisa como exploratoria, tendo em vista que o conhecimento 

acumulado e sistematizado do assunto encontra-se em estagio inicial na literatura existente. 

Quanto ao instrumento de pesquisa GIL (1989), menciona que a entrevista e uma 

tecnica adequada para quando se quer levantar informacoes acerca do que as pessoas 

sentem, fazem, percebem. 

Esse autor destaca ainda como caracteristicas importantes dessa tecnica, a flexibilidade, 

sendo instrumento apropriado para aplicacao em estudos exploratorios, em geral, como em 

estudos de casos especificos. Assim, para levantamento das informacoes nesta pesquisa foi 

utilizado um roteiro basico de pesquisa, como apresentado no apendice A, mas com 

liberdade para que o entrevistado abordasse outros temas considerados importantes. 
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A opcao pela empresa estudada foi condicionada por tres crite'rios fundamentals: 

conveniencia do acesso a organizacao; relevancia da possivel contribuicao para o resultado 

da pesquisa; e adequacao aos parametros de escolha (RICHARDSONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1999). 

A metodologia foi composta pelas seguintes etapas: 

(1) revisao bibliografica sobre o referencial teorico e o mercado de leite e seus derivados; 

(2) entrevista com gerentes da empresa, nas areas analisadas no estudo; 

(3) analise qualitativa de resultados; 

(4) elaboracao das consideracoes finais. 



CAPITULO 5 : ANALISE E INTERPRETAQAO 

DOS DADOS 
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 A SEBRAL LATICINIOS: FOCO NA COMPETITIVIDADE DO 

SETOR 

Com uma identidade no mercado do Estado da Paraiba, de modelo de eficiencia na 

industrializacao e beneficiamento do leite, a empresa atualmente e uma das lideres de 

exportagao do leite e seus derivados. 

Nos ultimos tres anos a empresa analisada vem crescendo o volume de producao de 

leite e seus derivados. 

O que faz o prego dos produtos obtidos pela empresa se elevar ultimamente no mercado 

e o aumento dos custos de producao. 

Mesmo com alta anual na produgao e faturamento crescente no mercado, a empresa 

analisada nao se julga com alto nivel de competitividade no setor de laticinios. 

5.2 A SEBRAL LATICINIOS: FOCO NO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVEL 

A produgao de leite e derivados na empresa analisada pode ser vista na perspectiva do 

desenvolvimento sustentavel, no que tange a integragao dos fatores economicos, sociais e 

ambientais. 

Com relagao a sustentabilidade economica, nota-se que a produgao da pecuaria leiteira e 

maximizada na regiao nordeste, apesar das condigoes climaticas e topograficas de algumas 

regioes, de onde provem o leite para a industrializacao. 

Dentro da perspectiva economica a empresa analisada proporciona um custo menor para 

o produto com a mesma qualidade dos concorrentes, o que possibilita oferta do produto no 

mercado por um prego menor. 

No que se refere a sustentabilidade social, a produgao e processamento do leite na 

empresa analisada, envolve mais de setecentos empregos indiretos para pequenos 

agricultores. 

A entrada de divisas para a empresa gera solidez, possibilitando investimento na 

qualificagao de toda sua equipe de colaboradores, principalmente pequenos agricultores, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida e sucesso dos produtos. 
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Essa atividade tem relevante importancia social para a economia do estado, propiciando 

postos de trabalhos, gerando emprego e renda, com atuacao que vai desde a exploracao da 

pecuaria, ate o produto final (leite pasteurizado tipo C e derivados). 

A qualidade do leite como materia-prima para a produgao, e fortemente dependente do 

manejo de criacao dos animais, da regiao de produgao; fatores como clima, vegetagao e 

relevo sao de extrema importancia no aspecto qualitativo. 

A exploragao da pecuaria leiteira vinculada a essa atividade tem viabilidade economica 

no nordeste brasileiro, porem, para a auto-suficiencia industrial, desagrada aos empresarios 

da nossa regiao. 

No processo de beneficiamento do leite, adotado pela empresa, alguns pontos merecem 

destaque na questao ambiental: 

(1) todo o processo ocorre com a necessidade de aquecimento, de modo que, faz-se 

necessario o uso de caldeira industrial que usa como combustivel a madeira de algaroba, 

para que possa ser gerado o calor necessario ao processo. Essa madeira e extraida da regiao 

e proximidades ao municipio de Caturite, seguindo os rigidos criterios do IBAMA; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2) a queima desta madeira gera residuos, fumaga, que nao sao tratados e langados no 

meio ambiente; 

(3) no beneficiamento e industrializagao de leite e seus derivados, a agua utilizada e 

transportada por uma tubulagao para uma lagoa, onde e armazenada por algum tempo, ate 

que por gravidade e levada para outros corpos de agua a jusante dessa lagoa; e os rejeitos 

da produgao (soro), destinam-se em alimento para animais (suinos). 

53 A SEBRAL LATICINIOS: NA BUSCA D E IMPACTOS 

AMBIENTAIS POSITIVOS 

A empresa tem como meta para o futuro a implantagao de um sistema de gestao 

ambiental, o qual beneficiara o aproveitamento de rejeitos, substituigao de insumos, 

eliminagao de perdas nos processos, reciclagem, redugao do consumo de energia, etc. 

Os fornecedores sao capacitados pela empresa, para que cumpram os requisitos legais e 

atuem na prevengao de contaminagao cruzada (ex: mantendo a limpeza na ordenha). 

Nao existem dispositivos/equipamentos e/ou sistema de controle para minimizar as 

emissoes atmosfericas significativas (emissoes de gases com a queima de lenha). 
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Nao existem mecanismos eficientes para impedir que efluentes que contem oleo, 

produtos quimicos (acidos), etc. sejam lancados em corpos d'agua. 

Existe destino para o efluente (lagoa), onde os residuos sao armazenados; e tambem 

estacao de tratamento de agua para separacao dos residuos. 

Sao realizadas analises, sempre que necessario, para identificar a classe dos residuos. 

A disposicao do lixo comum e seletiva e feita de forma adequada, onde plasticos e 

papelao sao reutilizados na caldeira e vidros tomam outro destino. 

Os nfveis de ruido emitidos pela empresa, para que nao atinjam a comunidade, sao 

medidos e mantidos dentro dos limites da legislacao ambiental. 

Os nfveis de odor, estao dentro do padrao aceitavel. 

A empresa mantem controle do consumo de agua e energia, fazendo racionalizacao do 

uso desses recursos. 
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Na busca da eco-eficiencia no caso estudado dois pontos chamam a atencao: a 

competitividade do setor de laticinios e a questao do gargalo na sustentabilidade 

ecologica. 

Com relacao a questao da competitividade, esta se mostrou muito intensa nos ultimos 

anos no setor. GOERZEN (2005) relata que a capacidade competitiva desenvolve-se em 

um ambiente proximo as regras livres de mercado. 

No que diz respeito aos fatores estruturais, propostos por COUTINHO & FERRAZ 

(1994), observa-se que a configuracao da industria continuou a mesma nos ultimos anos, o 

que se modificou foi a estruturacao do mercado com a presenca marcante de uma maior 

competitividade. Isso quer dizer que nao existiu a entrada de novas empresas no mercado, 

mas sim a melhora na produtividade das empresas menores. 

Nos fatores internos, a SEBRAL pode aicangar um diferencial competitivo, no que 

tange as estrategias de gestao, capacitacao para inovacao e capacidade produtiva. Ja que no 

aspecto externo, a empresa pode estabelecer metas e politicas com relacao aos fatores 

sistemicos, dentro das abordagens sociais e tecnologicas. Acredita-se que os consumidores 

externos primam pela qualidade do produto, acima de qualquer outro fator. Esse ponto 

pode ser o diferencial para um mercado tao competitivo. 

A questao do gargaio na sustentabilidade ecologica localizada na distribuicao e 

beneficiamento do produto demonstra na perspectiva do entrevistado, que algumas 

modificacoes devem ser feitas no setor de laticinios, mais precisamente em tres pontos: 

(a) aumento de pesquisa que consigam reduzir ou eliminar esse gargalo; 

(b) investimentos em educacao ambiental; e 

(c) gestao voltada para o meio ambiente na busca de uma diferenciacao competitiva. 

A primeira modificacao consiste no incentivo a novas pesquisas e metodos de utilizacao 

dos residuos da industrializacao e beneficiamento do leite. A consciencia ecologica precisa 

ser desenvolvida dentro destas pesquisas para que alcancem meios de producao mais 

limpos para o produto, principalmente no que tange a reducao e dispersao de substantias 

nocivas, como alguns solventes quimicos. 

A segunda modificacao seria aumentar os investimentos em educacao ambiental. Na 

opiniao do entrevistado, a maioria das pessoas se preocupa com o tipo e a funcao do 

produto e nao com a parte ambiental ou social. A gestao ambiental ainda e uma cultura que 
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nao esta presente no perfil dos principals consumidores do produto. Como uma politica 

ambiental pode ser o diferencial numzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nicho de mercado, em que seus exploradores nao 

estao dando a minima para tal preocupacao. 

Por fim, a ultima modificacao esta voltada para a busca da diferenciacao competitiva 

com relacao a gestao do meio ambiente. Atraves de uma conscientizacao maior do 

consumidor dentro da questao ambiental, as empresas que focarem suas atividades dentro 

de padroes ecologicos que respeitem a natureza terao uma maior vantagem sobre os demais 

concorrentes. 

Esse estagio foi de suma importancia na minha formacao academica, o que possibilitou 

o meu crescimento profissional. 
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7.1 AgOES RECOMENBADAS 

A identifica<;ao e implementacao de medidas para a reducao de desperdfcios de 

produtos e de materia-prima, economia de insumos (agua, eletricidade, combustivel) e 

utilizacao racional de produtos quimicos e essencial para otimizar o processo industrial e 

reduzir a carga organica e o volume dos efluentes a serem tratados. 

7.1.1 ALTERNATIVAS PARA O TRATAMENTO DOS E F L U E N T E S LIQUIDOS 

> Unidades Preliminares: 

• Grades simples, que sao utilizadas para retirada de solidos grosseiros, e 

desarenadores para a remocao da areia proveniente das operacoes de lavagem 

na plataforma de recepcao. 

• Para retirada de gorduras, sao empregadas caixas comuns de gordura com 

remocao manual. No caso de formacao de emulsao, esta deve ser quebrada pela 

adicao de produtos quimicos. 

> Sistemas Secundarios: 

• Envolvem processos biologicos. Sao muito usados em virtude da grande 

quantidade de materia organica facilmente biodegradaveis presentes em sua 

composicao; 

• Os processos mais conhecidos sao: filtro anaerobio, filtro biologico, lagoas de 

estabilizacao, lodos ativados convencional e reator anaerobio de fluxo 

ascendente e manta de lodo; 

« Ha plantas que sao repelentes. Sugere-se coloca-las no entorno da lagoa para 

proporcionar beleza e ainda amenizar o passivo ambiental. 

7.1.2 ALTERNATIVAS PARA O GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

> O gerenciamento visa, entre outros aspectos, a reducao de residuos por meio da 

padronizacao de procedimentos operacionais, melhor planejamento da produ^ao 

(minimizando o retorno); a reutilizacao de materials; a parceria com prefeituras pra 
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estimular a reciclagem dos residuos e sua destinacao adequadas em aterros 

sanitarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ALTERNATIVAS PARA O C O N T R O L E D E EMISSOES ATMOSFERICAS 

> A fim de controlar a emissao de material particulado e oxidos de enxofre, as 

caldeiras passam pela utilizacao de equipamentos de controle de poluentes, sem 

prescindir, no entanto, de medidas de controle indiretas tais como a otimizacao dos 

processos de combustao, manutencao adequada dos equipamentos, controle 

operacional apropriado. bem como do treinamento de operadores. 

7.1.4 ALTERNATIVAS PARA O APROVEITAMENTO DO SORO DO QUEIJO 

> Pre-concentracao e o encaminhamento para uma unidade de processamento, podem 

representar a solucao definitiva para o problema de aproveitamento do soro. 
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CAM PI NA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E 

SILVANIRA IZABEL DE SOUZA 

Este questionario tem por objetivo obter informacoes no ambito da competitividade e 

desenvolvimento sustentavel no setor de laticinios, eco-eficiencia e gestao ambiental, 

de interesse da SEBRAL, e e parte integrante do Estagio Supervisionado por mim 

desenvolvido. 

> Competitividade do setor 

1- Nos ultimos tres anos a empresa observa o crescimento da producao do leite? 

2- Devido a concorrencia crescente no mercado, a empresa tem desempenho do 

faturamento, nos ultimos tres anos? 

3- O que faz o preco dos produtos obtidos pela empresa se elevar ultimamente no 

mercado? 

( ) Diminuicao da producao da niateria-prima 

( ) Recursos financeiros para pagamento aos trabalhadores 

( ) Aumento dos impostos 

( ) Aumento dos custos para producao do produto 

4- A empresa se julga com alto nivel de competitividade no mercado? 

Sim( ) Nao( ) 

Sim( ) Nao( ) 

Sim( ) Nao( ) 



> Destnvolvimento sustentavel 

1- A empresa proporciona um custo menor para o produto, com a mesma qualidade 

dos concorrentes? 

Sim( ) Nao( ) 

2- A entrada de divisas gera solidez, possibilitando investimento na qualificacao de 

toda a sua equipe de colaboradores, principalmente os pequenos produtores, que 

contribuiram para uma melhor qualidade de vida e sucesso nos produtos? 

Sim( ) Nao( ) 

3- Essa atividade tem relevante importancia social para a cconomia do estado, 

propiciando postos de trabalho, gerando emprego e renda? 

Sim( ) Nao( ) 

4- Com relacao a sustentabilidade ecologica a empresa tem padroes exigidos por 

entidades de protecao ambiental? 

Sim( ) Nao( ) 

5- Os equipamentos utilizados sao dotados de sensores que inibem a poluicao do ar, 

evitando danos ao meio ambiente e a saude humana, se destacando como um 

modelo de eficiencia no ramo? 

Sim( ) Nao( ) 

6- A qualidade da materia-prima (leite) para a producao, e fortemente dependente do 

manejo de criacao dos animais, condicoes climaticas e topograficas (relevo, 

declividade,etc)? 

Sim( ) Nao( ) 

7- Tem viabilidade economica no nordeste brasileiro, a explora9ao da pecuaria 

leiteira vinculada a essa atividade? 

Sim( ) Nao( ) 

8- A pecuaria leiteira para auto suficiencia industrial agrada aos empresarios na 

nossa regiao? 

Sim( ) Nao( ) 

9- Onde e constatado os principals problemas que a empresa enfrenta atualmente? 



( ) Competitividade no mercado 

( ) Sustentabilidade ecologica 

( )outra 

> Eco-cficiencia 

1- A empresa adequa-se a licenca ambiental vigente? 

( ) Sim ( ) Nao 

2- Ha item(ns) ainda nao atendido(s) e que expoe a empresa a alguma penalidade? 

( ) Nao ( ) Sim. Qual? 

3- Qual a maior dificuldade no cumprimento da legislacao? 

( ) Exigencia acima da rcalidade local 

( ) Ncccssidade de investimentos 

( ) Dependencia externa de pessoal qualificado 

( ) Outro 

4- A empresa gera algum residuo(s)? 

( ) Nao ( ) Sim. Qual(is)? 

5- Como os residuos sao gerados? 

( ) Na entrada do produto 

( ) Durante o beneficiamento do produto 

( ) Apos o beneficiamento do produto 

( ) Outro 

6- Onde os residuos sao gerados? 

( ) Na plataforma de rccepcao 

( ) No laboratorio de analiscs fisico-quimicas 

( ) No setor de Pasteurizacao 

( ) Nos galpocs de producao 

( ) Outro 

7- Qual o destino deste(s) residuo(s)? 

( ) Armazcnamento e dcscarte futuro 

( ) Reuso 



( ) Reciclagem 

( ) Outro 

8- Ha possibilidade de se reduzir sua geracao? 

( ) Nao ( ) Sim 

9- Para deixar de se de gerar esse residuo e necessario? 

( ) Adocao de tecnologia de ponta 

( ) Instituir politiea ambiental 

( ) Capacitacao de pessoal 

( ) Outro 

10-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E viavel rcciclar internamcnte? 

( ) Sim ( ) Nao 

11- Como reciclar externamente? 

( ) Atraves de parccrias 

( ) DesenvolvimentG de pesquisa 

( ) Outro 

> gestao ambiental: 

1- A politiea de gestao ambiental adotada pela empresa e satisfatoria? 

Sim( ) Nao( ) 

2- E apropriada para a natureza o nivel de impactos ambientais decorrente de suas 

atividades, produtos e servicos? 

Sim( ) Nao( ) 

3- A empresa j a possui licenea ambiental? 

Sim( ) Nao( ) 

4- Quais outros tipos de licenea a empresa possui? 

( ) Captacao de agua 

( ) Inciueracao de residuos 

( ) Outro 



5- A empresa define objetivos e metas ambientais e inclue comprome- timento com 

prevencao da poluicao? 

Sim( ) Nao( ) 

6- A empresa ja foi multada sobre questoes ambientais? 

Nao( ) Sim( ). Quantas vezes? E o motivo 

dessa penalidadc ja foi sanado? 

Sim( ) Nao( ) 

7- A d'jfinicao de autoridade e responsabilidade sobre os assuntos do meio ambiente 

esta formalizada em documentos e procedimentos, sejam operacionais ou 

gerenciais? 

Sim( ) Nao( ) 

8- As responsabilidades ambientais sao devidamente comunicadas ao pessoal 

envolvido? 

Sim( ) Nao( ) 

9- Existe na empresa um responsavel para vistoriar o desempenho ambiental, 

viabilizando as eorrecoes necessarias e a melhoria continua? 

Sim( ) Nao( ) 

10- A administracao fornece recursos para melhorias ambientais? 

Sim( ) Nao( ) 

11- A empresa tem procedimentos para conscientizacao e treinamentos dos 

executantes de tarefas (proprios ou terceirizados) para que possam estancar 

impactos ambientais significativos? 

Sim( ) Nao( ) 

12- Os empregados e prestadores de servicos sao informados sobre os aspectos 

ambientais das suas atividades, responsabilidade individual e conseqiiencias para 

o meio ambiente e do nao cumprimento dos procedimentos de conscientizacao? 

Sim( ) Nao( ) 

13- O pessoal que executa tarefas impactantes ao meio ambiente recebe educacao, 

treinamento, e tem experiencia em m'veis adequados? 

Sim( ) Nao( ) 



14- A empresa tem dificuklade de assumir a responsabilidade para com o meio 

ambiente? 

Sim( ) Nao( ) 

15- Qual o principal benefkio percebido pela empresa ao cumprir com a 

responsabilidade ambiental? 

( ) Satisfacao dos clientes 

( ) Credibiiidade 

( ) Economia 

( ) Outro 

16- Algum cliente faz exigencia que a empresa tenha um sistema de gestao 

ambiental? 

Sim( ) Nao( ) 

17- A empresa possui departamento de gestao ambiental (responsaveis pclo 

atendimento das exigencias dos orgaos ambientais)? 

Sim( ) Nao( ) 

18- A empresa tem como meta para o futuro a implantacao de um sistema de gestao 

ambiental (o qual beneflciara a exploracao de oportunidades de aproveitamento 

de rejeitos, substituicao de insumos, elimina9ao de perdas nos processos, 

reciclagem, redu9ao do consumo de energia, etc)? 

Sim( ) Nao( ) 

19- A empresa identifica e avalia os impactos ambientais causados por suas 

atividades? 

Sim( ) Nao( ) 

20- A empresa tem planejamento de a96es preventivas e a9oes mitigadoras para os 

possiveis impactos ambientais? 

Sim( ) Nao( ) 

21- A empresa tem um piano de emergencia para combater possiveis danos 

ambientais? 

Sim( ) Nao( ) 

22- A empresa tem visao dos beneficios e oportunidades que podem ter com a 

implanta9ao de um sistema de gestao ambiental? 



Sim( ) Nao( ) 

23- Os forncccdores sao capacitados pela empresa para que cumpram os requisitos 

legais e atuem na prevencao de contaminacao cruzada (ex: mantendo a limpeza 

na ordenha)? 

Sim( ) Nfto( ) 

24- A empresa Ireina periodicamente seus funcionarios para que execuiem tarefas 

nas suas instalacoes, cujas atividades sejam potencialmente impactantes ao meio 

ambiente? 

Sim( ) Nao( ) 

25- A empresa tem o controle ambiental como um dos focos de atencao que buscam 

sua sobrevivencia a longo prazo? 

Sim( ) N3o( ) 

26- O meio ambiente e uma prioridade para a empresa? 

Sim( ) Nao( ) 

27- A empresa tem comprometimento com a gestao ambiental? 

Sim( ) Nao( ) 

• Controle operational 

28- Existem dispositivos/ equipamentos e/ou sistema de controle para minimizar as 

emissoes atmosfericas significativas (emissoes de gases com a queima de lenha)? 

Sim( ) Nao( ) 

29- Existem dispositivos/equipamentos e/ou sistema para tratamento dos efluentes 

industrials e sanitarios? 

Sim( ) Nao( ) 

30- Existem mecanismos eficientes para impedir que efluentes que contem oleo, 

produtos quimicos (acidos), etc. sejam lancados em corpos d'agua? 

Sim( ) Nao( ) 

31- Existe destino para o efluente? 



Slm( ) Nao( ) 

32- Existe estacao de tratamento de agua para separacao dos residuos? 

Sim( ) Nao( ) 

33- Sao realizadas analises, sempre que necessario, para identificar a classe dos 

residuos? 

Sim( ) Nao( ) 

34- Existem ccndieoes de armazenamento desses residuos? 

Sim( ) Nao( ) 

35- A disposicao do lixo comum e seletiva e feita de forma adequada? 

Sim( ) Nao( ) 

36- Existe um programa para a reducao de residuos? 

Sim( ) Nao( ) 

37- Existe um programa de aproveitamento, reuso ou reciclagem de residuos? 

Sim( ) Nao( ) 

38- O destino do residuo das fossas septicas (caso existam) e adequado? 

Sim( ) N:io( ) 

39- Os niveis de ruido emitidos pela empresa, caso atinjam a comunidade, sao 

medidos e mantidos dentro dos limites da legislacao ambiental? 

Sim( ) Nao( ) 

40- Os niveis de odor, estao dentro do padrao aceitavel? 

Sim( ) Nao( ) 

41- A empresa mantem controle do consumo de agua e energia? 

Sim( ) Nao( ) 

42- Existe programa de racionalizacao de agua e energia? 

Sim( ) Nao( ) 
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ANEXO A - Fluxograma da Empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEITE 
Recepcao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< 

Pesagem 

Filtra9§o 
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Resfr amento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y. 

Tanque de recepgcio de leite cm 

Tanque de equilibrio 

Pre-aquecimento 

Padronizac^o 

Pasteurizacao 

Envase 

Estocagem 

Distribuigao 

Fluxograma da Empresa 



ANEXO B - CROQUi DA EMPRESA 

L E G E N D A : 

1 - Plataforma de recebimento do leite; 

2- Laboratorio de Analise fisico-quimica; 

3- Camaras para armazenamento do leite (refrigerado); 

4- Sala de pasteurizacao; 

5- Galpao de industrializacao dos derivados do leite 

6- Plataforma de higienizacao dos veiculos transportadores do leite e latoes; 

7- Caldeira (fornalha a lenha para pasteurizacao) 

8- Escritorio; 

9- Cantina; 

10- Wc feminino; 

11- Wc masculino; 

12- Sala das tubulacoes de resfriamento; 

13- Almoxarifado. 





A N E X O C - FOTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FotozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 - Sistema de ordenha mecanica 

FotozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 - Higiene e sanitizacao na ordenha 

Foto 3 - Teste de analise de acidez 



Foto 4 - controle de qualidade fisico-quimico (Indice criosc6pico) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

leiiePasteurlzadoTlpoC 

Padronizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 

Foto 6 - producao de derivados do leite (iogurte) 


