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1. Sumário Executivo 

 

1.1. O empreendimento  

Ind¼stria de beneficiamento de arroz, localizada ¨s margens da Ruta 1, em 

San Juan Bautista, Misiones ï Paraguai, pr·xima da principal regi«o produtora de 

arroz. Est§ instalada em um terreno com 52.000m2 tendo 40.000m2 de §rea 

constru²da. A capacidade instalada ® para a produ«o de at® 8.500 toneladas de 

produto acabado por m°s. 

Disp»e de duas linhas de beneficiamento, sendo uma para arroz branco e 

outra para parboilizado. Al®m da planta de beneficiamento, a unidade ® composta de 

uma estrutura para recebimento, secagem e armazenagem de gr«os (mat®ria-

prima). 

 A empresa ® constitu²da por capital brasileiro, com objetivo estrat®gico de 

processar arroz naquele pa²s e exportar para o Brasil. 

 

1.2. O Neg·cio 

 

  Os acionistas da empresa s«o tradicionais players neste mercado, atuando h§ 

mais de quarenta anos com ind¼stria no Brasil. 

Tem marca reconhecida e fora de vendas com poder de atua«o nas 

diversas regi»es do Brasil.  

A vis«o de investir neste segmento no Paraguai est§ baseada no potencial de 

crescimento na produ«o de arroz do pa²s vizinho com custos menores; competitivos 

custos industriais quando comparados ao Brasil; sistema tribut§rio simplificado e 

proximidade log²stica, podendo-se considerar o Paraguai geograficamente como 

uma extens«o territorial do Brasil. 

O modelo de opera«o tem como objetivo o processamento do arroz em 
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casca e a venda/exporta«o em forma de commodity para ind¼strias importadoras 

brasileiras, que embalam o produto com suas marcas e revendem no mercado 

varejista e de food service. 

 

1.3.  Cen§rio favor§vel para investimentos  

 

O Paraguai vem apresentando avanos importantes no campo econ¹mico nos 

¼ltimos anos, destacando a solidifica«o de indicadores nos ©mbitos fiscal e 

monet§rio, especialmente quando comparados a pa²ses vizinhos. Ainda, destaca-se 

o investimento social, voltado a projetos de Responsabilidade Fiscal, Imposto de 

Renda e Transpar°ncia Governamental. 

A cria«o do Mercosul em 1991, foi um marco para o desenvolvimento do pa²s, 

impactando diretamente no crescimento do com®rcio exterior paraguaio, 

especialmente com os demais pa²ses-membros. A pauta de exporta«o tem 25,2% 

de concentra«o em produtos agr²colas, condicionados ¨ flutua«o de preo 

internacional e condi»es clim§ticas. 

A estabilidade macroecon¹mica e a abertura internacional trouxeram forte 

participa«o da atividade exportadora e impactaram no risco pa²s paraguaio, que 

apresentou progressos cont²nuos nos ¼ltimos anos, na avalia«o da ag°ncia 

Moodyôs. Como condicionante, em 2014, as reservas internacionais do pa²s 

representaram 24% do PIB. A moeda oficial, o Guarani, ® uma das mais est§veis 

quando comparada a outras moedas latinas americanas. Cabe destacar a infla«o 

controlada dentro das metas do Banco Central e o crescimento est§vel do PIB. 

 Assim, como consequ°ncia do cen§rio apresentado, o Paraguai ® o 5Ü lugar 

no ñDoing Businessò para Am®rica Latina e Caribe, ranking elaborado pelo Banco 

Mundial para mensurar a facilidade em fazer neg·cios, apresentando indicativos 

importantes que condicionam o desenvolvimento do seguinte plano.  
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1.4. Potencial de mercado  

 

A produ«o de arroz no Paraguai vem crescendo, suportada pela 

disponibilidade de §reas produtivas, fertilidade do solo e disponibilidade de §gua, 

recursos extremamente essenciais para a competitividade do setor. Al®m destes 

fatores, a segurana institucional oferecida pelo governo Paraguaio, tem atra²do, n«o 

somente investidores do agroneg·cio, mas tamb®m de outros setores. 

O Brasil tem sido ao longo do tempo um dos principais importadores de arroz 

paraguaio, para o qual se destina cerca de 70% do volume exportado. 

A produ«o de arroz no Brasil, devido aos custos elevados, falta de 

competitividade no mercado internacional, n«o tem permitido que o pa²s exportasse 

muito al®m dos 10% da sua produ«o. Como o valor do transporte tem forte impacto 

no custo de aquisi«o da mat®ria-prima, o Brasil importa do Paraguai parte do seu 

consumo, compensando com o volume que exporta. Pela dimens«o territorial e 

localiza«o dos portos, muitas vezes vale a pena exportar produ«o da regi«o sul e 

importar produto do Paraguai para ser vendido na regi«o sudeste por exemplo. 

O volume de importa»es representa algo como 10% do volume brasileiro, 

enquanto, em contrapartida, o volume exportado n«o tem superado 10% do volume 

produzido. A partir de 2010, notou-se um aumento no volume das importa»es, 

enquanto observa-se a estabiliza«o no volume de produ«o. 

Observa-se no gr§fico que as importa»es seguem est§veis, mesmo com o 

cen§rio interno. A depend°ncia brasileira das importa»es do gr«o mostra-se 

constante. 
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A partir desses dados, no gr§fico seguinte, observa-se nos dois ¼ltimos anos 

o crescimento do coeficiente de importa«o do arroz. Este indicador representa a 

rela«o entre importa«o e consumo interno, apontando maior depend°ncia em 

rela«o  ̈compra do gr«o no mercado externo. 
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1.5. Proje«o de Resultados 

 

 

 

1.6. Necessidade de investimento  

 

S«o necess§rios investir cerca de USD 5,5 milh»es, sendo USD 5,0 milh»es 

para aquisi«o dos ativos e USD 500 mil para capital de giro.  

 

1.7. An§lise de viabilidade 

 

V O VPL para 10 anos, considerando um custo de capital de 17% ser§ USD 2,688 

milh»es. 
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V A TIR ser§ de 24,16%. 

V O payback ocorrer§ no primeiro trimestre do s®timo ano. 

V O faturamento previsto a partir do sexto ano (quando atinge a capacidade total 

de produ«o) ser§ de USD 36,0 milh»es. 

 

2. A Empresa 

 

A empresa ® constitu²da de capital brasileiro e paraguaio, j§ instalada no 

Paraguai, em fase inicial de opera«o, com objetivo estrat®gico de processar arroz 

naquele pa²s e exportar, tendo como principal mercado o Brasil. 

Os acionistas brasileiros da empresa s«o tradicionais players neste mercado, 

atuando h§ mais de quarenta anos com ind¼stria no Brasil. Tem marca reconhecida 

e fora de vendas com poder de atua«o nas diversas regi»es do pa²s. 

 

2.1. Identifica«o do Neg·cio  

 

A vis«o de investir neste segmento no Paraguai est§ baseada no potencial de 

crescimento na produ«o de arroz do pa²s vizinho com custos menores; competitivos 

custos industriais quando comparados ao Brasil; sistema tribut§rio simplificado e 

proximidade log²stica, podendo-se considerar o Paraguai geograficamente como 

uma extens«o territorial do Brasil. 

O modelo de opera«o tem como objetivo o processamento do arroz em 

casca e a venda/exporta«o em forma de commodity para ind¼strias importadoras 

brasileiras, que embalam o produto com suas marcas e revendem no mercado 

varejista e de food service. 
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3. An§lise do Mercado 

 

O Paraguai vem apresentando avanos importantes no campo econ¹mico nos 

¼ltimos anos, destacando a solidifica«o de indicadores nos ©mbitos fiscal e 

monet§rio, especialmente quando comparados a pa²ses vizinhos. Ainda, destaca-se 

o investimento social, voltado a projetos de Responsabilidade Fiscal, Imposto de 

Renda e Transpar°ncia Governamental. 

Esses projetos s«o reflexos da explora«o do potencial do pa²s que se iniciou 

na d®cada de 70, a partir do aproveitamento de recursos energ®ticos e incorpora«o 

de novas §reas ¨ agricultura, j§ condicionada pelas exporta»es de soja e algod«o. 

As d®cadas seguintes foram marcadas por um crescimento menos acelerado 

e desenvolvimento da economia informal, em que figuram a reexporta«o de bens 

de consumo. Basicamente, o setor formal ® caracterizado pela atividade agr²cola, 

base para a maior parte da popula«o. 

A cria«o do Mercosul em 1991, foi um marco para o desenvolvimento do 

pa²s, impactando diretamente no crescimento do com®rcio exterior paraguaio, 

especialmente com os demais pa²ses-membros. A pauta de exporta«o tem 25,2% 

de concentra«o em produtos agr²colas, condicionados ¨ flutua«o de preo 

internacional e condi»es clim§ticas. 

A estabilidade macroecon¹mica e a abertura internacional trouxeram forte 

participa«o da atividade exportadora e impactaram no risco pa²s paraguaio, que 

apresentou progressos cont²nuos nos ¼ltimos anos, na avalia«o da ag°ncia 

Moodyôs. Como condicionante, em 2014, as reservas internacionais do pa²s 

representaram 24% do PIB. A moeda oficial, o Guarani, ® uma das mais est§veis 

quando comparada a outras moedas latinas americanas. Cabe destacar a infla«o 

controlada dentro das metas do Banco Central e o crescimento est§vel do PIB. 

 Assim, como consequ°ncia do cen§rio apresentado, o Paraguai ® o 5Ü lugar 

no ñDoing Businessò para Am®rica Latina e Caribe, ranking elaborado pelo Banco 

Mundial para mensurar a facilidade em fazer neg·cios, apresentando indicativos 

importantes que condicionam o desenvolvimento do seguinte plano.  
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Nos subcap²tulos a seguir, ser«o apresentadas an§lises setoriais do mercado 

de arroz, objeto de estudo de viabilidade do presente trabalho, vinculadas ao cen§rio 

macro ambiental. 

 

3.1.  Cen§rio favor§vel para investimentos no Paraguai 

  

O Paraguai ® um dos destinos mais atrativos para a internacionaliza«o de 

empresas brasileiras. Cabe destacar que a Lei 1.064/97, chamada Lei de Maquila, 

promulgada pelo Decreto 9.585/2000 no Paraguai, que tem como ·rg«o executor e 

regulador das ind¼strias maquiladoras o CNIME ï Conselho Nacional das Ind¼strias 

Maquiladoras e Exportadoras ï pertencente ao Minist®rio de Ind¼stria e Com®rcio, 

favoreceu o cen§rio comercial entre os dois pa²ses, a partir de um regime de atra«o 

de investimentos por meio do qual tem-se a produ«o de bens e servios de 

exporta«o no Paraguai. Tem como objetivo, portanto, incentivar a instala«o de 

empresas estrangeiras no pa²s que s«o beneficiadas com incentivos fiscais, como 

isen«o de impostos, al®m de m«o de obra e legisla»es trabalhistas favor§veis, 

ilustrados na figura 1. 

                    Figura 1 - Fatores de Atra«o do Mercado Paraguaio 

            

Fonte: Di§rio do Com®rcio, 2015. 
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Segundo dados fornecidos pelo CNIME em 18/08/2016, 115 (cento e quinze) 

ind¼strias maquiladoras j§ teriam se instalado no Paraguai, garantindo cerca de 

10.700 empregos diretos, sendo mais de 70% delas vindas do Brasil. 

Com isso, percebe-se que o pa²s ® uma oportunidade atrativa para 

multinacionais brasileiras migrarem para um pa²s geograficamente favor§vel e 

culturalmente pr·ximo. 

 

3.2. O Mercado de arroz - Paraguai 

  

A produ«o de arroz no Paraguai vem crescendo, suportada pela 

disponibilidade de §reas produtivas, fertilidade do solo e disponibilidade de §gua, 

recursos extremamente essenciais para a competitividade do setor. Al®m destes 

fatores, a segurana institucional oferecida pelo governo Paraguaio, tem atra²do, n«o 

somente investidores do agroneg·cio, mas tamb®m de setores como vestu§rio, 

pl§stico, etc. 

A Figura 2 apresenta informa»es do Minist®rio da Agricultura e Ganaderia do 

Paraguai, apontando que a produ«o de arroz paraguaia representa em torno de 7% 

da produ«o brasileira. Isto, considerando-se a popula«o e o seu consumo interno, 

significa que aproximadamente 60% da sua produ«o dependem das exporta»es. 

O Brasil tem sido ao longo do tempo um dos principais importadores de arroz 

paraguaio, para o qual se destina cerca de 70% do volume exportado. 
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 Figura 2 - Estat²sticas dos principais produtos agr²colas 

 

Fonte: MAG Paraguai 

 

Informa»es do SENAVE (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 

de Semillas) indicam que a exporta«o de arroz do Paraguai cresceu 43% em 2016, 

reflexo do avano na comercializa«o com Brasil somado aos esforos do governo 

paraguaio, buscando amplia«o de mercado. Al®m dos atuais mercados, onde o 

brasileiro tem sido o de maior participa«o, Oscar Cabrera, chefe do SENAVE, 

aponta que o pa²s teve habilita«o para exportar o cereal para M®xico, Col¹mbia, 

Costa Rica, Panam§, Emirados Ćrabes e B®lgica.  

A partir da identifica«o do cen§rio paraguaio, cabe mapear tamb®m a 

situa«o do mercado brasileiro. A partir disso, podem-se identificar as caracter²sticas 

dos mercados que convergem como facilitadores de mercado. 

3.3. O mercado de arroz - Brasil 

A produ«o de arroz no Brasil, devido aos custos elevados, falta de 

competitividade no mercado internacional, n«o tem permitido que o pa²s exportasse 

muito al®m dos 10% da sua produ«o. Como o valor do transporte tem forte impacto 

no custo de aquisi«o da mat®ria-prima, o Brasil importa do Paraguai parte do seu 

consumo, compensando com o volume que exporta. Pela dimens«o territorial e 
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localiza«o dos portos, muitas vezes vale a pena exportar produ«o da regi«o sul e 

importar produto do Paraguai para ser vendido na regi«o sudeste por exemplo. 

Um estudo feito pelo DEPEC ï Departamento de Pesquisas e Estudos 

Econ¹micos do Banco Bradesco, publicado em Janeiro de 2017 aponta alguns 

indicativos sobre o cen§rio do arroz no pa²s. O Rio Grande do Sul representa 69% 

da produ«o brasileira; em geral, os estados do sul do pa²s representam 85% da 

produ«o. 

O volume de importa»es representa algo como 10% do volume brasileiro, 

enquanto, em contrapartida, o volume exportado n«o tem superado 10% do volume 

produzido. A partir de 2010, notou-se um aumento no volume das importa»es, 

enquanto observa-se a estabiliza«o no volume de produ«o. 

O Gr§fico 1 ilustra a produ«o por estado brasileiro, na safra 2015/2016. 

Destacam-se o Rio Grande do Sul, com 69,4% de toda a produ«o nacional, seguido 

por Santa Catarina (9,9%) e Tocantins (5,8%). 

Gr§fico 1 - Produ«o de Arroz no Brasil 

 

Fonte: CONAB, Bradesco, 2017 

O Gr§fico 2 tr§s a an§lise por Regi«o. Como apontado anteriormente, a regi«o 

sul tem 80,5% de participa«o, seguida pela regi«o Norte, com 9,5%. 
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Gr§fico 2 - Produ«o de Arroz por Regi«o 

 

Fonte: CONAB, Bradesco, 2017 

O Gr§fico 3 mostra a evolu«o da produ«o brasileira de arroz, em toneladas, 

nos ¼ltimos anos. Cabe destacar a recupera«o projetada para a safra 16/17, ap·s a 

queda na safra de 15/16 por influ°ncia do clima.  

Gráfico 3 - Produção Nacional de Arroz 

 

Fonte: CONAB, Bradesco, 2017 
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Observa-se no Gr§fico 4 que as importa»es seguem est§veis, mesmo com o 

cen§rio interno. A depend°ncia brasileira das importa»es do gr«o mostra-se 

constante. 

Gr§fico 4 - Importa»es Brasileiras de Arroz 

 

Fonte: CONAB, Bradesco, 2017 

A partir desses dados, no Gr§fico 5 observa-se nos dois ¼ltimos anos o 

crescimento do coeficiente de importa«o do arroz. Este indicador representa a 

rela«o entre importa«o e consumo interno, apontando maior depend°ncia em 

rela«o  ̈compra do gr«o no mercado externo. 
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Gr§fico 5- Importa»es Brasileiras de Arroz 

 

Fonte: CONAB, Bradesco, 2017 

Essas informa»es s«o corroboradas pelo artigo O Desafio da Intensifica«o 

do uso do solo, de Lucilio Alvez, Professor da Esalq/USP, que relata que houve uma 

migra«o significativa da produ«o de arroz para o cultivo de soja e milho, causando 

a estabiliza«o da produ«o. 

De 2000 a 2016, segundo a Conab, a produção de grãos e cereais passou de 

100,3 milhões de toneladas para 186,3 milhões ï em 2015 atingiu 207,8 milhões de 

toneladas ï, ou seja, crescimento acumulado de 85,8% nesse período ï na 

comparação até 2015, o aumento era de 107,2%. No mesmo período, a área 

alocada a essas culturas se expandiu 54,1%, indicando elevação de 63,5% na 

produtividade (toneladas/hectare).  

Para o Brasil, esse contexto representou melhor abastecimento interno, 

infla«o menor e mais exporta»es. Este dinamismo na agricultura brasileira se deve 

a evolu«o no uso de tecnologias que possibilitaram a ocupa«o de regi»es de 

fronteira agr²cola e §reas de cultivo n«o t«o f®rteis. Entretanto nos ¼ltimos 16 anos a 

§rea ocupada com arroz no Brasil teve uma diminui«o de 1.2 milh«o de hectares 

queda equivalente a 38,2%. As lavouras de milho e feij«o tamb®m apresentaram 

queda, sendo substitu²das em geral pelo cultivo de soja, que teve um aumento de 



20 

 

138% no mesmo per²odo. No caso do Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, 

as §reas de arroz passaram a ser cultivadas com soja, seja como cultura principal ou 

intercalando com o cultivo ap·s a colheita do arroz. 

Para embas§-las s«o necess§rias pesquisas do ponto de vista econ¹mico, 

financeiro, agron¹mico etc., especialmente porque h§ muito que se avanar no uso 

da terra em segunda safra. Como exemplo, no Centro-Oeste, apenas 45% da §rea 

de soja, ® utilizada com milho na segunda safra ï grande parte fica em pousio e 

pode/deve ser utilizada para elevar a oferta de alimentos para as popula»es 

brasileira e mundial. 

 

3.4. A Ind¼stria do arroz no Brasil 

 

£ importante considerar, como caracter²stica marcante no segmento de arroz 

no Brasil, a pulveriza«o na participa«o de mercado e a regionaliza«o das marcas. 

Tomando como base as empresas instaladas no Rio Grande do Sul, estado que 

representa 69% da produ«o brasileira, os dados a seguir mostram quem s«o os 

principais players e sua participa«o de mercado. Cabe destacar o n¼mero de 

marcas de cada empresa, aspecto que ressalta a fora da regionaliza«o. 

Apresentam-se agora os principais players do mercado brasileiro, de forma a 

compreender o posicionamento dos mesmos. As informa»es s«o do IRGA - Instituto 

Rio Grandense de Arroz. 

1Ü Camil ï  A Camil tem 12,77% de participa«o de mercado. A 

empresa comeou em 1963 como uma cooperativa, em um momento de migra«o 

do cultivo de arroz da regi«o central para o sul do pa²s. A empresa cresceu 

significativamente e, doze anos depois, inaugurou um centro de armazenamento, 

distribui«o e atendimento ao cliente em S«o Paulo. Hoje, a empresa tem doze 

unidades no Brasil, nove no Uruguai e quatro no Chile. 
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2Á Josapar ï A Josapar ® dona da marca de arroz Tio Jo«o, tem 

8,77% de participa«o de mercado, atuando desde 1920. Presente em mais de 40 

pa²ses, a empresa atua em tr°s sedes no Brasil. A empresa tem completa 

infraestrutura em silos e unidades de armazenamento e secagem para recebimento 

de safra. 

3Ü Pirahy ï A Pirahy participa com 5,01% deste mercado. Sediada em 

S«o Borja, atua desde 1975 no mercado. Desde 2007 a empresa atua com uma 

unidade de arroz parboilizado e al®m da regi«o Sul, tamb®m est«o no Sudeste e 

Centro-Oeste, com a marca Prato Fino. 

4Ü Urbano ï Com 3,35% de participa«o. Sediada em Jaragu§ do Sul, 

tem sua filial em S«o Gabriel, no RS. Entre outros investimentos, a empresa d§ 

aten«o ¨ sustentabilidade. A unidade ga¼cha foi uma das primeiras na Am®rica 

Latina a utilizar a casca do arroz como biomassa para produzir energia el®trica. 

5Ü SLC ï A empresa atua na industrializa«o e venda de arroz e feij«o 

desde o final do ano 2000, com as marcas Namorado, Americano e Bonz«o. No ano 

seguinte, adquiriu a marca Butu². Hoje, tem centros de distribui«o em Porto Alegre, 

Fortaleza, Bras²lia e no interior de S«o Paulo, Bahia, e Par§. O Grupo SLC nasceu 

em Horizontina em 1945. 

A Figura 3, publicada pelo IRGA, demonstra muito bem a caracter²stica de 

pulveriza«o deste segmento. No estado do Rio Grande do Sul, o qual representa 

69% da produ«o brasileira, temos 198 unidades de beneficiamento, onde 50 

empresas representam 68 destas unidades e det°m 83% de participa«o na 

produ«o. 


