
VIDANA
FAZENDA ,COMO CRIAR

APosumperiodo decrise,
sobretudo entre 2002 e
2008,quando dificulda-
des no manejo resulta-

ram em alta taxa de mortalidade
da cria<;ao,levando produtores a
abandonar a atividade e abatedou-
ros a fechar as portas, a ranicultu-
rabrasileira vemapresentando si-
nais de retomada nos wtimos tres
anos, 0 empenho depesquisadores
e a empreendedorismo de criado-
res estao transformando a pratica,
com a avan<;ode estudos em me-
lhorias e a introdu<;aode tecnicas
mais adequadas para lidar com as
ras em cativeiro.

Acadeia de produ<;aotambem
esta voltando a se organizar. Par-

cerias entre institutos de pesquisa
e ensino e entidades do setor es-
tao sendo seladas com a objetivo
de fomentar a ranicultura no pa-
is, Urn exemplo e a projeto Cons-
tru<;aode uma Rede de Intera<;aoe
Aprendizagem para a Transferen-
cia de Tecnologia na Cadeia Ra-
nicola, realizado pela Embrapa
Agroindustria de Alimentos junto
com a UFPR (Universidade Fede-
ral do Parana), escritorios de as-
sistencia tecnica e extensao rural,
entre outros nude os interessados
na difusao da atividade,

Urn resultado relevante das
inova<;5es nos sistemas de cria-
<;ao,como 0 alagado e 0 cocho vi-
bratorio, foi a adapta<;ao das ras

a comer somente ra<;aopeletiza-
da para peixe, descartando a ne-
cessidade da alimentac;:ao de in-
setos vivos, 0 que dificultava as-
segurar a nutric;:ao e a sanidade
dos animais. Aomesmo tempo, a
desmembramento da cadeia de
produc;:aotern oferecido oportu-
nidades mais vantajosas para pe-
quenos produtores que nao tern
capital para 0 alto investirnen-
to na implanta<;ao de urn ranario
completo,

Grandes produtores terceiri-
zam a etapa da engorda distri-
buindo imagos (ras jovens) para
pequenos criadores. Grandes aba-
tedouros, par sua vez, contratam
diferentes pequenos fornecedo-



••Se a alto investimento na implanta~ao de urn ranario completo pode ser uma barreira
para iniciar a atividade, ha op~6es mais baratas para quem quer entrar no ramo"

res para cada etapa da criaC;ao,as-
segurando a compra doproduto fi-
nal. Enquanto alguns criadores se
atem ao setor de girinagem, res-
ponsavel pela fase de tres meses
em que os girinos tornam -se ima-
gos, outros se encarregam duran-
te tres ou quatro meses da engor-
da dos exemplares adultos ate urn
peso entre 200 e 250 gramas.

Com sabor semelhante a car-
ne de frango e leve como a de pei-
xe, a carne de ra ainda possui me-
nos gordura. Detentora de grande
quantidade de proteina, branca, ri-
ca em calcio e de alta digestibili-
dade, ela e considerada saudavel e

produtores afirmam que 0 pre con-
ceito,quanta ao aspecto do animal,
tern peso cada vez menor na evo-
luC;aocrescente da demanda.

Calcula-se que a rentabilidade
na produC;aoda carne de ra varia de
30% a 35%. Frigorificos abatedou-
ros pagam de R$ 7,50 a R$ 8,50 pe-
10 quite vivo aos fornecedores, que
registram custos de cerca de R$ 5
para criar cada unidade. Novarejo,
o prec;odo quite da carne conside-
rada exotica atinge cerca de R$ 40.
Dara ainda e possivel obter quera-
tina e colageno, subprodutos apro-
veitados na fabricaC;aode cosmeti-
cos, alimentos e medicamentos.15I

>>>INicIO Recorra a um tecnico experien-

te para realizar um estudo sobre viabilldade

e os processos de legaliza<;ao e de insta-

la<;aodo ranario. Ele tambem pode auxiliar

na aquisi<;ao do prlmeiro lote de animals e

providenciar a analise ffsica, qufmica e mi-

crobiologica da agua local. Introduzida aqui

em 1935, a ra-touro (Lithobates catesbeia-
nus), originaria dos Estados Unidos e Ca-

nada, e a unica especie comercializada pe-

105ranarios brasileiros.

»> AMBIENTE Deve ser dotado de tempe-

ratura quente e com pouca oscila<;ao,de boa

disponibilidade de luz e de agua de qualida-

de, de preferencia de mina ou po<;onas pro-

ximidades. Ranarios em regi6es onde pre-

domina 0 calor precisam ser arejados e, em

locais frlos, de instala<;6es fechadas. Estufas

agricolas ganharam espa<;oa partir dos anos
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1990, mas 0 usa de areas ociosas na pro-

priedade reduz 0 custo inicial. Para baratear

a cria<;ao,ha produtores que optam por pis-

cinas de lona em lugar de tanques de alve-

naria para manejar as ras. Quem usa afirma

que tambem sao mais faceis de limpar,

»> ESTRUTURA 0 ranario e composto por

varios setores, que representam cada fase

de vida das ras, No de reprodu<;ao, machos

e femeas ficam em baias diferentes e jun-

tam-se so na area de acasalamento; no de

embrionagem e larvicultura, sac desenvol-

vidos os girinos; no de engorda os imagos

permanecem ate atingir 0 peso de abate;

e, no de apoio, podem ser instalados tanto

o escritorio quanto outros ambientes, co-

mo local para armazenar a ra<;aoou equi-

pamentos e utensflios,

»> ALiMENTAC;Ao Como sac carnfvo-

Criac;iio minima: de 5 mil
a 7 mil f<is vivas par mes
Custo: de RS 60 mil
a RS 80 mil, alem de
urn terrena de 0,1
hectare e 50.000 Iitros
de agua disponivel
pordia
Retorno: lucro bruto
de RS 9.600 e Iiquldo
de RS 2,880
Reproduc;ao: uma
desova pode gerar 20
mil avos ou mais

ras e ca<;adoras, as ras gostam de comer 0

que parece estar vivo, Contudo, apos mui-

to treino, ras jovens (imagos) e adultas, in-

clusive os girinos, se acostumaram a comer

ra<;aobalanceada para peixes, Peietizada

ou extrusada, pode ser adquirida em lojas

de produtos agropecuarios,

»> REPRODUC;AO Nos Estados do Sui e

Sudeste, uma femea desova, em geral,

duas vezes ao ana durante os meses da

primavera e do verao. Ja as temperaturas

elevadas no Norte, Nordeste e parte do

Centro-Oeste permitem que, na regiao,

ocorra reprodu<;ao 0 ana todo, Apesar de

poder gerar 20 mil ovos ou mais por vez,
uma desova e considerada boa quando

conta com, peio menos, 10 mil larvas ca-
pazes de sobreviver aos primeiro5 dias

de vida e continuar a se desenvolver,
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