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RESUMO: Realizou-se um estudo de mercado e do 
perfil dos consumidores de leite entre moradores 
do município de Sena Madureira Acre e sua 
associação com gênero, faixa etária, preferências 
e dados socioeconômicos. O método adotado 
foi de caráter descritivo, tipo survey, os dados 
coletados por meio de questionário contendo 
22 questões, junto a 401 consumidores, 
responsáveis pela compra de alimentos de sua 
família em diferentes pontos da cidade. Os dados 
obtidos foram processados e analisados, com 
auxílio do softwares Excel l® (Windows 2010). 
Os principais resultados indicaram que 55% dos 
consumidores possui renda per capita de até um 
salário mínimo e que o leite é o produto de maior 
aceitabilidade (39%), 95% dos entrevistados 
compram leite industrializado e 86% consomem 
leite diariamente. Conclui-se que o aumento 
do consumo de leite e derivados lácteos sofre 
influência da viabilidade social e econômica dos 
consumidores.
PALAVRAS-CHAVE: consumidores, hábito de 
consumo, produtos lácteos, qualidade, renda 

ABSTRACT: This study aimed to carry out a market 
study and the profile of milk consumers among 
residents of the municipality of Sena Madureira 
Acre vc GVand its association with gender, age 
group, preferences and socioeconomic data. The 
method used was descriptive, survey type, data 
collected through a questionnaire containing 22 
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questions, together with 401 consumers, responsible for the purchase of food from their 
family in different parts of the city. The data obtained were processed and analyzed with 
the help of Excel l® software (Windows 2010). The main results indicated that 55% of 
consumers have a per capita income of up to one minimum wage and that milk is the 
most acceptable product (39%), 95% buy industrialized milk, 86% consume milk daily, 
consumption of milk and dairy products depends on the social and economic viability of 
consumers.
KEYWORDS: consumers, consumption habits, dairy products, quality, income

1 | INTRODUÇÃO

O leite no cenário do agronegócio é um dos principais produtos da agropecuária que 
vem crescendo mundialmente pelo o avanço da tecnologia empregadas na produção leitei-
ra, principalmente pelo seu valor nutricional, rico em proteínas, minerais e alta quantidade 
de cálcio essencial para o desenvolvimento dos seres humanos. O Brasil é considerado 
um dos maiores produtores de leite do mundo, sendo 1,6 bilhões de litros leite produzidos 
anualmente na região Norte, representando 5,2% da quantidade de litros de leite produ-
zidos no País. No entanto, apesar de toda a quantidade e qualidade do leite produzido no 
Brasil o consumo de leite pelos brasileiros está abaixo da recomendação do Ministério da 
Saúde (Brasil; 2006).

Diante deste contexto o estado do Acre destaca-se, na atividade da bovinocultura de 
leite, predominantemente realizada por agricultores familiares, envolvendo grandes núme-
ros de famílias, exercendo influencia na geração de renda da propriedade e contribuindo 
para a sobrevivência da unidade produtiva familiar. A cidade de Sena Madureira-Ac está 
situada à 145 km da capital Rio Branco, possui área de 23.753,067 km², equivalente a 
16,62% da área total do Estado, população estimada em 2017 de 43.139 habitantes e 
densidade demográfica de 1,60 hab/km². De acordo com estimativas do IBGE (2015) o 
agronegócio do leite gerou lucro de 2.595.000,00 milhões de reais e a produção anual foi 
de 3.244.000 milhões de litros de leite. 

O conhecimento da frequência e da distribuição da ingestão de leite e derivados em 
uma determinada população, é necessário para direcionar estratégias nacionais e locais 
de incentivo ao consumo (Muniz; 2012), ou seja, faz-se necessário conhecer as caracterís-
ticas econômica do produto a ser consumido, assim como correlacionar e analisar as faixas 
etárias dos consumidores, escolaridades e suas respectivas rendas familiares. Este estudo 
constitui-se numa ferramenta de grande importância, visto que a identificação do mercado 
e do perfil dos consumidores de leite entre moradores do município de Sena Madureira-Ac 
na Amazônia Ocidental, contribuirá para o sistema de produção dos produtos lácteos.
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2 | MATERIAL E MÉTODOS

O estudo de levantamento dos dados não probalístico foi conduzido nos meses de 
janeiro a agosto de 2016 junto a 401 consumidores responsáveis pela compra de alimen-
tos de sua família, de ambos os sexos, selecionados por conveniência, a abordagem foi 
realizada em diferentes locais bairros entre moradores do município de Sena Madureira-
-Ac. O método adotado foi de caráter descritivo, tipo survey, e os dados coletados através 
de questionários contendo 22 questões, estruturado em cinco partes: perfil dos entrevis-
tados; variáveis que interferem na hora da compra; hábitos de consumo e preferência em 
alimentos que substituem o leite; elasticidade da compra em relação a renda e ao preço do 
produto; e comportamento ante a oferta de um produto diferenciado no mercado. Por meio 
de uma abordagem quantitativa, os dados obtidos foram processados e analisados, com o 
auxílio dos softwares Excel l® (Windows 2010).

3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados do perfil dos consumidores de leite são apresentados na (Tabela 1). Dos 
consumidores entrevistados 73% correspondiam ao sexo feminino, e 57% correspondiam 
à faixa etária de 30 a 59 anos, homens e mulheres com mais de 65 anos corresponderam 
à 13%. Dos entrevistados 81% possuem filhos, com média de 2 filhos por pessoa. Aqueles 
que não trabalham corresponderam a 59%.  Esses dados mostram que os consumidores 
não possuem estabilidade financeira, ou seja, não são assalariados, e a renda financeira é 
advinda de atividades autônomas.

Tabela 1 - Perfil dos consumidores de leite entrevistados

Variáveis Alternativas Percentagens (%)
Sexo Feminino

Masculino 
73%
27%

Idade
18-29 anos     30%
30-59 anos     57%
60 ou + anos 13%

Moradia
Pais 17 %
Companheiro/filho 61%
Amigos Sem resposta
Outros 32%

Possui filhos
Não 19%
Sim 81%

Trabalha 
Sim 41%
Não 59%

Fonte: Dados da pesquisa
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Quanto à escolaridade da população entrevistada a maioria (34%) possuem o nível 
médio completo, seguido do ensino fundamental incompleto (27%), nível superior com-
pleto e pós-graduação ambos com valores de 3%. Diferentemente de Vidal-Martins et al. 
(2013) ao avaliarem o consumo de leite e produtos lácteos informais e do conhecimento 
da população, em um Município de São Paulo, o ensino superior completo foi de 52%, con-
firmando diferenças existentes em níveis educacionais entre as regiões do Brasil.

A renda média familiar dos consumidores variou entre um a sete salários mínimos, 
a maioria dos entrevistados 55% encontram-se na faixa de recebimento de até um salário 
mínimo, 40% entre um a três salários mínimos, 4% entre três a cinco salários e 1% entre 
cinco e sete salários mínimos. 

Os dados relacionados às variáveis que intervêm na compra ou consumo de leite e 
derivados pelos consumidores estão apresentados (Tabela 2). Entre os entrevistados o 
leite é o produto de maior aceitabilidade (39%), em segundo lugar a manteiga com 31%, 
seguido pelo o iogurte 16% e queijo (14%) diferindo dos resultados encontrados por Fer-
nandez (2009) ao pesquisar sobre os tipos de produtos lácteos consumidos na cidade de 
Porto Alegre-RS no qual 90% dos consumidores preferem consumir o queijo.

Quando questionados sobre o local de aquisição dos produtos lácteos 97% dos entre-
vistados responderam que compram em supermercados, 95% dos entrevistados preferem 
comprar leite industrializado e 5% adquirem diretamente do produtor. A análise dos dados 
obtidos revelam que a maior aquisição dos produtos lácteos em supermercado se dá de-
vido à praticidade ao realizar a compra dos mesmos em conjunto com a cesta básica. Ao 
contrário aos resultados de Soares & Silva (2012) que fizeram análise do perfil do consu-
midor de leite no município de Alvares–SP onde 92% dos consumidores compra habitual-
mente, o leite nos mercados.

Tabela 2. Atributos que influenciam o consumidor durante o compra/consumo do leite e 

derivados

Variáveis Alternativas Percentagens (%)

Consumo de leite e 
derivados 

Leite 
Iogurte
Manteiga
Queijo  
Queijo Minas
Mussarela
Prato
Outro 

39%
16%
31%
14%

Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta

Local de compra

Supermercado 97%
Feira Sem resposta
Mercado municipal
Padaria
Ambulante
Outro 

1%
Sem resposta

2%
Sem resposta
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Preferência de Compra 
do leite

Industrializado 95 %
Diretamente do produtor 5%

Fonte: Dados da pesquisa

Dos entrevistados (86%) consomem leite seis a sete vezes durante a semana, 9% 
três a cinco vezes e 5% até duas vezes. Apresentando assim média de 3,7 litros de leite 
consumido por semana, perfazendo um total 14,8 litros mensal, a média da quantidade de 
leite consumido pelos entrevistados neste estudo é considerado baixa, pois o Ministério da 
Saúde recomenda para adultos acima de 20 anos e idosos a recomendação é de 600 mL/
dia, totalizando 4,2 litros semanal. 

Para os entrevistados (43%) nada pode substituir o leite, 23% afirmaram que o café 
pode substituir o leite, 18% suco, seguido pelo chá (8%), água (4%), iogurte e refrigerante 
ambos com 2%. Demonstrando que os consumidores estão cientes da importância de con-
sumir diariamente o leite, devido aos benefícios nutricionais deste alimento. Verificou-se 
que a quantidade ideal de uma embalagem de leite preferida pelos os entrevistados (76%) 
é de um litro e 23% preferem embalagens contendo 400 mL. Os consumidores (59%) tem 
preferência por embalagem UHT “caixinha” e consideram a embalagem ideal pela pratici-
dade, seguido pelo o saquinho (38%). Soares et al. (2010) pesquisando sobre os hábitos 
de consumo de leite em três municípios do Rio Grande do Norte observou percentual in-
ferior (29,5%) entre os consumidores que preferem embalagem tipo UHT. A maioria dos 
entrevistados preferem o leite tipo integral (56%), leite em pó (29%), desnatado (9%), leite 
não pasteurizado (6%) e o leite semidesnatado não houve resposta. Em relação ao mo-
mento do dia no qual se costuma consumir leite a maioria (54%) consome durante o café 
da manhã e 13% consomem antes de dormir. Questionados sobre o fator importante na 
compra do leite o item qualidade se destacou (34%), seguida da marca (22%), preço (18%), 
tipo 15% (Integral, Desnatado ou Semidesnatado) e embalagem (10%) conforme (Figura 
1). O resultado deste trabalho corrobora com os encontrados por Molina et al. (2010) ao 
analisar o perfil do consumo de leite e produtos derivados na cidade de Maringá no Paraná 
onde o fator mais importante foi a qualidade (33,78%).
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Figura1. Fator importante na compra do leite

Ao serem questionados sobre um possível aumento na renda familiar e aumento no 
preço do leite, 75% e 66% respectivamente dos entrevistados responderam que o consu-
mo não mudaria, conforme a (Tabela 4). Confirmando a importância socioeconômica dos 
consumidores em relação aquisição do leite.

Tabela 4. Elasticidade Renda Familiar e Preço do Leite

Aumento na Renda Percentual
Consumo aumentaria muito 11%
Consumo reduziria muito 0%
Consumo não mudaria 75%
Consumo aumentaria pouco 13%
Consumo reduziria pouco 1%
Aumento no Preço Percentual
Consumo aumentaria muito 0%
Consumo reduziria muito 2%
Consumo não mudaria 66%
Consumo aumentaria pouco 0%
Consumo reduziria pouco 32%
Fonte: Dados da pesquisa

Sobre à disposição de pagar um preço maior para produto (leite) diferenciado no 
mercado enriquecido com ferro, vitaminas, fibras, dose extra de cálcio, os resultados ana-
lisados apontam que 67% pagaria um pouco a mais, 30% não pagaria, 3% pagaria muito a 
mais. Neste estudo observou-se que a busca por um alimento de maior qualidade nutritiva 
e de baixa caloria, aumenta a aceitação pelo consumidor por produtos que lhe garantam 
maior qualidade de vida.
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4 | CONCLUSÃO

O Leite e seus derivados são consumidos diariamente e 95% dos entrevistados com-
pram leite industrializado, 55% possui renda per capita de menos de um salário mínimo 
e o aumento do consumo depende da viabilidade social e econômica dos consumidores.
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