
O ACOMPANHAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS COMO 

FORMA DE INTEGRAÇO ENTRE PESQUISA E EXTENSZO 

MINAS GERAIS 

1977 



O ACOMPANHAMENTO DE PROPRIEDADES 

COMOFORMA DE INTEGRAÇO ENTRE PESOIJ1SA E EXTENSÃO* 

Paulo Justiniano Ribe i ro **, 

Sebastio Teixeira Gomes 

Aloisio Teixeira Gomes 

Vitor Afonso Hoeflich 

* Trabalho resultante da cooperaço entre tcnicos da EMATER-MG 

e da EMBRAPA. 

Os dois primeiros autores so tcnicos da EMATER-MG. Os auto 

res seguintes so pesquisadores do Centro Nacional de Pesqui-

sa em Gado de Leite e do Departamento de Diretrizes de Plane-

jamento (DDM'), respec±ivamente. 



IND ICE 

APRESENTAÇ AO 
	

Pgs. 

- INTRODUÇÃO •u*tu•Snu.t•IIn.NIuIsItl,cttN1PuIulPIt 	1 

I.1.A importnciadaAdministraçoRural ........... 	1 

1.2. A Administraço Rural e o Planejamento 	 3 

13. A Pesquisa e a Extenso Rural .. ............. 	5 

1 .4. Objetivos •.........,.. ....... 	8 

2 - MATERiAL E MÉTODOS .........................,....... 	9 

2.1.0ProcessodeAdministraço ..... ... ... ........ 	9 

2.1.1.Observaçaoearlise 1 	 9 

2.1.2. Fontee tipos de dados .................. 10 

2.1.3.Anlisec3osdados ..................... lO 

2.2. O Acompanhamento de Propriedades: um estudo de 

casos emMinasCerais .,.... .................... li 

2.2.1. Reg uao de estudo . . . ........ . . 	• •• ... . 11 

2.2.2.Seleçaodaspropriedades. ...... 1 .... ... II 

2.2.3. O sistema de acompanhamento de fazendas. 12 

2.2..3.I.Osregistros ................... 12 

2.2.3.2. ArIise dos dados .. .,.. ..... .. 42 

LITERATURA CONSULTADA 	 uI..•Í•u 65 



A ACOMPANHAMENTO DE PROPRIEDADES 

COMO FORMA DE INTEGRAÇÂO ENTRE PESQUISA E EXTENSÃO 

APRESENTAÇÃO 

Este informativo contam uma descriço da forma pela qual uma unidade de 

Øesquisa pode interagir com a extenso rural e o produtor, atravs de um 

sistema que permita: 

- a identificaço de problemas e necessidades a nveI do produ 

tor; 

- a indicaço de pesquisas prioritrias; 

- a determinaço do impacto na estrutura da empresa agropecu-

ria como efeito de novas tcnicas. 

Reconhece-se que a posiço do pesquisador é obter antecedentes, os fato-

res tcnicos e econamicos de que o extensionista necessita conhecer e de 

ve, portanto, estar capacitado para trabalhar com eles. 

Reconhece-se, por outro lado, que alguns programas de extenso no tm 

produzido os frutos esperados 	Daí surgurem perguntas do tipo: 

- existem informao suficientes, em quantidade e qual idade,pa 

ra se fazer extenso? 

- tni os tcnicos em cincias agrrias (agrnomos, veterinri-

os, zootecnistas, etc) conhecimentos suficientes de Admiriis 

trao Rural para enfrentarem, de forma satisfatcria, um pro-

dutor de bom nvel tecnohgico? 

- est.o estes tcnicos sendo informados, constantemente, sobre 

os novos dados t&cnicos e ecort6micos? 

A introduço de sistemas de registros das atividades da propriedade agri 

cola, atravs de um processo de acompanhamento, tem-se tornado popular em 

alguns pases 	Nos Estados Unidos, por exemplo, os fazendeiros normalmen 

te pagam honorrios para que um tcnico visite suas fazendas e para que 

tenham seus registros conferidos e anal isados ao final do ano (8, p90). 



No Brasil, especificamente em Minas Gerais, já se tem conhecimento da gran 

de receptividade que vem recebendo um sistema de Acompanhamento da Proprie 

dade, atravs de registros peri6dicos, junto a grupos de fazendeiros produ 

tores de leite. 

Este trabalho de acompanhamento de fazenda foi implantado em todas as regi 

es tradicionelmente leiteiras do Estado de Minas Gerais e em outras,onde 

a exploraço leiteira vem aumentando de importncia. 

Almeja-se, assim, que, atravs de um trabalho de integraço entte a pesqui 

se, a extenso e o produtor, sejam levantados de modo suficiente os tipos 

de necessidade do produtor. Dessa forma, a unidade de pesquisa poder de-

senvolver suas atividades atrav&s de projetos e programas cooerativos com 

outras unidades de pesquisa, em busca de soIu6es para problemas com que 

os produtores se estejam defrontando. 



1. INTRODUÇÂO 

1.1. A importncia da Administraço Rural 

Reconhece-se que um grande nniero de unidades agricolas so no mundo to 

do, pequenas unidades fam! iares. Poucas so suficientemente grandes pa 

ra justificar o emprego de uni administrador assalariado que no faça ou 

tra coisa senso administrar. ['frequente, pois, que o administrador agri 

cola tenha que desenvolver um número variado de atividades 	Fazem parte 

de suas obrigaç6es: açes relacionadas com plantio, próduço de forragem, 

criaço e alimentaço de animais, obtenço de financiamento para as expio 

raçes e o planejamento do dia a dia, bem como as operaçes anuais. 

Um fazendeiro necessita conhecer ro somente como cultivar suas culturas 

e zelar pelas suas criaç6es, mas também como administrar sua propriedade. 

Em suma, o fazendeiro deve ser um empresrio, um tcnico e um trabalhador. 

Dois aspectos importantes nas atividades agricolas, contudo, devem ser 

distinguidos: o aspecto tcnico e o aspecto empresarial. O aspecto tc-

nico está relacionado com a cincie de produço animal e vegetal, enquan 

to o aspecto empresarial esta relacionado com a organizaço do empreendi 

mento agrcoIa, de forma a obter o mximo lucro (8). 

A administraço rural pode, dessa forma, ser descrita como compreendendo 

dois subgrupos, isto é , a administraço t&cnica ou de produço, de um Ia 

do, e a administraço empresarial, de outro lado, embora no se possa es 

tabelecer claramente uma linha divisória entre as duas atividades. 

Sob o conceito de administraço tcnica seriam includas decises relacio 

nadas com: escolha de solos, apropriados para o cultivo, tipos de ferti li 

zantes a serem utilizados e mtodos de conduzir a expIoraço animal de tal 

forma, que tivessem um crescimento normal e resultassem em niveis aceita-

veis de produço. Este foi, no passado, o trabalho de consulta entre fa-

zendeiros, quando as atençes estavam predominantemente concentradas nos 

problemas tcnicos das produçes vegetal e animal (9.p.1). 
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A administr'aço empresarial, por sua vez, inclui decis3es relacionadas 

com "o que e quanto" produzir. Citam-se, neste caso, as decis6es reta-

cionadas com o tipo de cultura e área e ser cultivada, os rendimentos a 

serem alcançados, o tipo e número de animais a serem criados e es melho 

res épocas de compra e venda 

Nas regies em vias de desenvolvimento, onde grande parte das proprieda 

des agricotas visani a subsistncia, a soluço de problemas de adminis-

trao da produço é o objetivo mais importante. Neste caso, o produtor 

agrcola estará interessado em produzir a quantidade mxima de produtos 

para si e para sua familia e no estar to preocupado em produzir para 

o mercado. Nestas condiçes a meta , geralmente, a obtenço da quanti 

dade fsica mxima a partir dos recursos terra e capital, disponveis e 

limitados, desempenhando a condiço de maximizeço de lucro uni papel se 

cundrio. Circunstncias como estas definem, pois mais um meio de vida 

do que um negócio, e a maior necessidade é de tcnicos que demonstrem bem 

as tcnicas de criaço e mostrem como produzir mais alimentos a partir 

dos recursos Limitados existentes 

Já nos pases mais desenvolvidos economicamente, os problemas de adminis 

traço empresarial assumem, cada vez mais, maior importncia. 

Em tais condiçes, as propriedades normalmente so muito maiores e outros 

reóursos so abundantes, de tal forma que uma alta proporço de produço 

destinada para a comercializaço. Nestes casos, a atividade agropecu 

ria 	um negcio em vez de um modo de vida, e a maximizaço do lucro é o 

maior objetivo. 

Sob estas condiç6es ainda existira, naturalmente, uma acentuada demanda 

pelos tcnicos com o propsito de manterem os fazendeiros atentos aos no 

vos desenvolvimentos tecno169icos. Em adiço, contudo, existirá uma de 

manda por economistas agrico las que auxi 1 iaro os fazendeiros com rela-

ço a que produtos produzir e a respeito dos mtodos mais econmicos de 

combinar recursos, de forma a obter o mximo lucro para a propriedade. 



.2. A AdminisLraço Rural e o Planejamento 

A administraço de uma empresa rural esta relacionada com o uso dos recur 

sos limitados do fazendeiro, de modo a propiciar-lhe o mais alto nivel 

de lucro. Existem duas facetas relacionadas com este problema. 

Uma delas é o planejamento a lon90 prazo para o uso desses recursos, e a 

outra é a administraço do dia-a-dia. Entretanto, ambas so importantes 

para a obtenço de altos lucros. 

Para o planejamento, o empresrio devera ter tempo de desenvolver suas 

idias e estimar o custo e o valor de produço para cada plano. A admj 

nistraçodo dia-a-dia pode envolver a tomada de decises rpldas, espé 

cialmerite querido ocorrem doenças nos vegetais e/ou animais, ou se no 

houver mo-de-obra suficiente para terminar determinada tarefa no tempo 

previsto. Os procedimentos contbeis podem mostrar ao fazendeiro se a 

administraço do dia-a-dia esta obtendo sucesso. 

O papel mais importante do administrador agricola é, pois, aquele que se 

relaciona ao processo de tomada de decises. A administraço rural 

um processo que envolve os seguintes passos: 

- observar e analisar diferentes alternativas de aço; 

2 - decidir que alternativa há de tomar; 

3 - efetuar os passos necessrios para levar a cabo a deci-

so selecionada; 

4 - aceitar a responsabilidade dos resultados dessa deciso. 

A administraço de uma empresa a9r7co!a 	um processo continuo de tomada 

de decises. A necessidade de tomar decises surge tanto de mudanças efe 

tuadas dentro da empresa, como dos ajustes necessrios para adaptar as ati 

vidades agrcolas a estas mudanças. As principais mudanças com as quais 

um produtor se defrontara so: 

a - flutuaçes de preços; 

b - variaçes climáticas, enfermidades e ataque de insetc; 

c - novos nitodos nas instituiçes com as quais .o agricultor 

tem que tratar 



Uma outra forma de situar a questo é estabelecer os fins da administra 

ço rural, como sendo: 

a - selecionar as 1 inhas de produço que devem integrar a em-

presa; 

b - distribuir adequadamente os meios de produço entre as li-

nhas escolhidas para constituir a empresa; 

c - determinar como devem ser adquiridos os meios produtivos 

necessr ios; 

d - fixar as utilizaçes mais convenientes dos produtos da em-

presa; 

e - interpretar os registros e a contabilidade das atividades e 

resultados da empresa. 

Uma vez selecionada a linha de produço a ser implantada na empresa,ter 

o empresrio indagaçes que poderio inquietar, tais como: 

- que receitas tem proporcionado a expIoraço agropecuria no 

decurso do ano? 

- que progresso econ6mico tem alcançado a família rural? 

- a exptoraço tem apresentado pontos de estrangulamento? 

Estas so perguntas que podem ser resolvidas e que podem ser contestadas 

atravs de um sistema de registro das operaçes requeridas pelas diferen 

tes atividades da empresa agropecuria. 

Existem importantes razes para se estabelecer um sistema de registros 

ainda que simples, das operaçes a9ropecurias de uma empresa, dentre as 

quais citam-se: 

1. indicar as situaçes de lucros e prejuízos da empresa rural 

no decorrer do período considerado e explicar por que estes 

resultados ocorreram; 

2. prover informaç6es bsicas para a anal isa de problemas 	na 

exploraço e para fazer futuros planos; 

3. auxi 1 iar no controle das operaç6es agrícolas durante o perto 

do, garantindo que estas estejam de conformidade com os pia-

nos; 

4. prover informaçes,a qualquer tempo, da posiço financeira 

do fazendeiro; 
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5. ajudar a analisar o desenvolvimento do negócio agrcola, en-

sejando o entendimento das razes que levam o administrador 

rural a no adotar certos resultados de pesquisa. 

Alm disso, um sistema de registros agrcolas tem um outro uso importante: 

o de prover informaçes com o propsito de assessoramento tcnico-econ6mj 

co1 Registros com estas finalidades so normalmente organizados com base 

em informaç3es de gri.ipos, sendo que os fazendeiros so visitados, periodi 

camente, por um agente da assistncia tcnica (extensionista ou pesquisa-

dor),o qual ajuda o fazendeiro na atual izaço dos registros. 

Estes registros, ale de proporcionarem informaçes meis confiveis do qe 

aquelas oriundas de outros tipos de levantamentos, como o "survey", podem 

ser de grande ajuda para os fazendeiros cooperadores, porque cada fazen-

deiro poderá comparar seus resultados com aqueles obtidos por fazendeiros 

semelhantes do grupo. 

113. A Pesquisa e a Extenso Rural 

Um dos objetivos fundamentais da EMBRAPA é o de planejar, supervisionar, 

orientar, controlar e executar ou promover e execuço de atividades de 

pesquisa agropecu.ria, visando produzir conhecimentos e tecnologia a se 

rem empregados no desenvolvimento da agricultura (3). 

Uma das principais tarefas da pesquisa agropecuiria consiste, pois, 	no 

desenvolvimento de uma tecnologia acessivel ao produtor e capaz de aume 

ter a produtividade (produço por unidade de fator) das expIoraçes egri 

colas. Para atingir este objetivo, é essencial que a pesquisa agropecu 

ria identifique os fatores que limitam a produtividade a nvel de propri 

edades agrco las e, portanto, fundamental conhecer os problemas envol-

vidos nos processosde produço, bem corno a importncia relativa de cada 

um deles e o tipo de soluço aceitvel parao produtor. 

Estas consideraçes implicam de imediato que os pesquisadores necessitam 

estender seus horizontes de trabalho, de forma a ultrapassar as confron-

taçes das unidades de pesquisa e, juntamente com a Extenso Rural, que 

tem por objetivo a difçiso de tecnologia agropecuiria e gerencial, procu 

rar a criaço e colaborar na difuso de sistemas de produço mais 
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eficientes, do ponto de vista econmico, do que aqueles praticados pelos 

agricultores. 

A orientaço sistinica da pesquisa agropecuria, delineada pela EMBRAPA, 

considera a necessidade de sua real izaço, tendo em vista aspectos ecol 

gicos, econmicos e sociais, caracteristicos dos estados e regies brasi 

leiros, alm das condiç6es pectil lares dos produtores nas diferentes áreas 

do pais, que devem constituir uma tnica da pesquisa. 

A partir do conhecimento da realidade e com inforrneçes obtidas a nivel 

das unidades de produço desenvolve-se a aço sintetizadora na formula - 

ço de sistemas melhorados, competitivos com os usualmente praticados, e 

que devero ser levados à pratica atravs da extenso. 

O esforço de sintese deve ser realizado a partir do volume de informaçes 

acumuladas pela pesquisa, bem como da confrontaço destas iriformaçes com 

a situaço atual das exploraçes que se dedicam à produço do produto con 

siderado, incluindo, na descriço desta Ciltima, a experincia e os conhe-

cir.entcs Ecurr.ulados por produtores e tcnicos, como aparece esquematizado 

no grfico que se segue, preparado por GASTAL (5). 

Difuso (e,<tenso, informaço, crdito, etc. ) 

o 

RESIJL REÀ'L 1 fKNÂLlsfl 
DADE 	1— 	_fMAS 

	 INFORMAÇOES 
________ 	 ISOLADAS 

fSÍNTESE 1 

SISTEMA 

D IFUSÂO 

Esquema para a formulaço de sistemas integrais de produço 

EMBRATER, por outro lado, tem por objetivo promover, estimular, coorde 

nar e controlar programas de assistncia tcnica e extenso rural, visan 

do a difuso de conhecimentos cientificos de natureza tcnica, econmica 

e social, necessrios ao desenvolvimento do setor rural (4). 
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Tem-se, pois, que entre os objetivos imediatos dos extensionistas esto 

os de traduzir a extenso s suas expresses econmicas, evidenciadas pe 

los incrementos da produtividade por unidade do fator de produço (terra 

trabalho, capital), como passo fundamental para o melhoramento do nivel 

de vida da populaço a que a extenso serve. 

Tendo em vista a atividade que exerce, o extensionista pode indicar uma 

srie de fatores, tais como: área cultivada, classe e tipo de solo, uso 

atual e potencial desse recurso, disponibilidade de água, tipo de clima, 

dotaço dos fatores de produço, conhecimentos e nvel tecno169ico,etc., 

que iiterferem no processo de produço de uma unidade agropecuria. 

Atravs de um acompanhamento da unidade agropecuria poder-se-a obter ij 

formaçes a respeito do impacto de uma mudança tecnohgica sobre a estr 

tura de produço. 

Assim, o extensionista pode colaborar com o pesquisador agropecurio,pro 

porcionando-lhe informaçes bsicas em aspectos especficos, tais como: 

dados bsicos da administraço das fazendas necessrios para colocar 	o 

agricultor em condiçes de aumeniar, ao mximo, seus lucros, as relaçoes. 

entre dimenses, organizaço da produço, receitas, etc. 

Com estas atividades desenvolvidas, extensionistas e pesquisadores pode-

ro indicar as combinaçes ótimas de atividades agricolas e pecurias P 

ra cada regio, praticas de cultivos em relaço às receitas, uso ecorm 

co de mao-de-obra, equipamento, etc. 

Este tipo de relacionamento 	fundamental, tendo em vista a interdependan 

cia entre o processo de geraço e o de difuso de tecnologia1 A interliga 

ço da pesquisa com a assistncia tcnica e a extenso rural deve proces-

sar-se nas seguintes etapas (4): 

- detecteço dos problemas de produço e deciso sobre o que pes-

qu usar; 

- conduço de atividades especficas de pesquisa agropecuria; 

- elaboraço e divuIgaço de sistemas de produço; 

- aval iaço dos resultados das recomendaçes tecnolgicas. 

Foi seguindo a orientaço sistmica e consciente da necessidade e efic-

cia de se trabalhar em estreita ligaço com a assistenc.ra tcnica e pro-

dutores, que o Centro Nacional de Pesquisa Gado de Leite da EMBRAPA e a 

Empresa de Assistncia Tcnice e Extenso Rurai do Estado de Minas Gerais 

EMATER-MG, atravs de sua equipe de Pecuria de Leite, vm desenvolvendo 

um trabalho de "Acompanhamento de Fazendas Produtors de Leite", que 	e 

apresentado neste documento. 



1.4. Objetivos 

O objetivo geral do presente trabalho 	o de indicar uma forma concreta 

de cooperaço entre a pesquisa, a ex±enso e o produtor. 

Os objetivos especficos que se pretendem alcançar so: 

- conhecer, com maior preciso, os diferentes fatores que intervm no pro 

cesso de produço de leite; 

- indicar os possveis pontos de estrangulamento do processo produtivo de 

1 e i te; 

- indicar as pesquisas prioritrias com reIaço à pecuria leiteira; 

- descrever a situaço atual de um conjunto de unidades agropecurias; 

- avaliar as efcincjas tcnica e econamica de um conjunto de unidades 

agropecurias; 

- indicar as causas pelas quais o produtor no adota as inovaçes tecnolE 

gicas disponiveis. 
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2. MATER1AL E MÉTODOS 

2.1. O Processo de Administraço 

O processo de administraço, citado por O'Connor (8, p.2), envolve cinco 

etapas, as quais foram enumeradas por Johnson, corno se segue: (1) obser-

vaço; (2) analise; (3) tornada de deciso; (4)  aço e(5) eceitaço da re 

ponsabilidade. As duas primeiras etapas envolvem um entendimento da si-

tuaço, e o objetivo deste trabalho esta relacionado com estas etapas. 

A terceira etapa envolve a tomada de decisZes, a qual devera estar basea-

da naquilo que se observou e entendeu do processoU. A tomada de deciso 

no é completa enquanto a aço no for concretizada e, por outro lado, a 

natureza das decis6es feitas e as açes tomadas podem, muitas vezes, ser 

influenciadas pelas responsabilidades que envolvem 

Já salientamos que o processo de tomada de deciso é a funço mais impor 

tente dentre as funçes da adrninistraço. O sucesso ou insucesso do em-

preendimento agrcola depende da tomada de deciso e por isso a adminis-

traço de empresas tem sido descrta, muitas vezes, como a ciaricia de to 

mada de decises. 

2.1.1. Observaço eAn1ise 

As duas primeiras etapas do processo de adniinistraço so: observaço e 

anIise. Observaço & aqui usada no apenas pera referir-se ao exame 

sico de objetos, tais como rebanhos, plantaçes, etc., mas tembm refer 

se as observaçes relacionadas com a tendncia de preços, comportamento 

de mercado, o exame de resultados experimentais e coleta de dados, como, 

por exemplo, o acompanhamento dos registros contbeis. 

Tendo em vista, entretanto, que um conjunto muito grande de infor'maçes 

relac.ionadas com a agricultura é disponvel na atualidade, torna-se im-

possveI ao administrador estud-las com profundidade. A observaço,por 

isso, deve ser seletiva em todo o tempo. Para a soIuço de seu problema, 

o administrador deve concentrar a±enço nos fatos mais importantes e des 

cartar aqueles que no so importantes ou Gte is. Esta habi 1 idade de se-

parar o importante do irrelevante e conhecida como julgamento e é uma c 

racterstica que algumas pessoas tm em maior grau que outras. 
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2.1.2 Fonte e tipos de dados 

A administraço rural requer urna grande quantidade de dados, os quais p0 

dem ser obtidos, e usualmente o so, de todos os tipos de fontes, como: 

vizinhos, parentes, colgios e instituiçes agricolas, revistas e jornais, 

rdio, televiso, etc. Estas seriam algumas das fontes externas de infor 

maÇo. 

Mas o fazendeiro, em si, é usualmente classificado como uma fonte inter-

na que prevê inforrriaçes gerais sobre os rendimentos das exploraç6es. Es-

te tipo de informaço pode ser obtido de informaçes mais gerais e da ex-

perincia, mas se administradores quiserem realizar bem o seu trabalho,de 

vero efetuar investigaçes internas mais cientf ices atravs da implanta 

ço de um sistema de registros. Modernos sistemas de reyitros tm sido 

desenvolvidos para propiciarem tanto dados fsicos, como dados econ8mico- 

financeiros. 

Os dados oriundos de registros contbeis tm certas limitaç6es, quando 

examinados do ponto de vista puramente tetrico. A moderna teoria econ&nj 

ca da produço esta baseada no que se denomina anl ise marginal, isto é, 

nas relaes entre as quantidades adicionais de insumos e as quantidades 

adicionais de produtos obtidos destes insunios. 	isto no significa, entra 

tanto, que os dados oriundos de registros contbeis no tenham uso. Sis 

temas de anl ise empresarial, baseados em valores mdios, tm sido desen-

volvidos e so de inestimveis valores prticos. 

2.1.3. Aniil ise dos dados 

Tendo sido coletados os dados, a próxima etapa é a de analis-Ios de al-

gum modo significativo.. Os pesquisadores normalmente decidem o tipo de 

analise a ser empregada, antes mesmo que os fatos sejam coletados, usan-

do, normalmente, tcnicas de anil ise mais avançadas. Pode-se, entretan-

to, usar m -todos mais simples, utilizando-se, por exemplo, comparaç6es en 

tre medias e algumas anal ises de proporçes. 

Exemplos de anl ises seriam a obtenço das produtividades das exploraçes 

de uma propriedades; o exame de registros de nascimentos e mortes de ani-

mais, bem como da composiço do rebanho; o cilculo de certas relaç6es 

como: unidades de trabalho por rea; produço e renda por unidade de rea, 

por unidade de trabalho ou por unidade de rebanho, etc. 



Simples proporç6es destes fatores, comparados com aquelas de outras pro-

priedades, podem prover o fazendeiro de um grande número de informaçes 

a respeito da administraço empresarial, mas existem tambm outras ana-

uses que podem ser usadas. 

A etapa mais importante em todo o processo de registros é a etapa de an 

use. Muitas vezes tm-se registros detalhados, por muitos anos, e so 

de pouca uti 1 idade, porque os dados no foram anal isados apropriadamente. 

O prop6sito da an1ise é o de testar a eficincia do empreendimento e pa 

ra local izar os seus pontos fracos atravs da: 

a - comparaço da lucratividade da terra, do trabalho e do capital com 

dados semelhantes, obtidos de outras propriedades; 

b - comparaço dos retornos de diferentes exploraçes com os padres 

apropriados, visando detectar o estrangulamento e a. fraqueza da 

adm i n 1 straço; 

c - comparaço da eficiancia alimentar com as normas cientificas, vi-

sando detectar a fraqueza na administrao das criaçes; 

d - comparaço dos rendimentos das culturas, obtidos na fazenda, com 

o rendimento rntdio observado ria regio. 

2.2. O Acompanhamento de Propriedades: um estudo de casos em Minas 

Gera i s. 

2.2.1. çio de estudo 

O trabalho de acompanhamento de fazendas foi implantado em todas as 

regies tradicionalmente leiteiras do Estado de Minas Gerais, isto 

na Zona Sul de Minas, Zona da Mata, Zona Meta lirgica e nas zonas do 

Tringulo Mineiro e Alto Paranaba, onde a exploraço leiteira vem 

aumentando de iniportnci.a. 

2.22. Seleço das propriedades 

O acompanhamento de fazendas iniciou-se em janeiro de 1977. Em sua 

imptantaço foram selecionados 152  criadores, assim distribuidos: 

7 na Zona da Mata, 44 na Zona Sul de Minas e 30 na Zona MetalCirgica. 

Pode-se ter uma idia da aceitaço do trabalho pelo aumento de pro-

priedades acompanhadas, que atingiram, em outubro de 1977, o número 

de 303, sendo 165 na Zona da Mata, 60 na zona Sul de Minas, 40 na zo 

na Metalirgica, 22 rio Tringulo Mineiro e 16 no Alto Paraneiba.. Pro 

curou-se 9ararttir a presença de diferentes tamanhos de fazendas., nes 

te trabalho, selecionando-se fazendeiros distribu7dos nos seguintes' 
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estratos de produço de leite: at& 50 litros/dia, de 51 a 100 Iitros7 

dia e de 101 a 500 litros/dia. As empresas que produzem mais de 500 

1 itros/d ia foram excludas por serem pouco representativas no Estado 

de Minas Gerais. 

2.23. O sistema de acompanhamento d fazendas 

2.231. Os reistros 

o fazendeiro que estiver interessado em adotar um sistema de registro 

devera estar seguro de que o sistema adotado permitira obter as ana-

uses desejadas. Se um bom sistema for adotado, muito pouca dificul 
o 

dade ser encontrada nas anotaçes ou nas varias anlisés tabu1are.. 

O sistema adotado devera ser, por isso, padronizado, a fim de permi 

tir comparaçSes. 

A grande maioria dos registros 	supervisionada pelos tcnicos da EMATER-MG. 

Algumas fazendas, prximas ao Centro Nacional de Pesquisas Gado de Leite 

(CNPGL), so acompanhadas por tcnicos da EMRAPA. 

A fina idade principal de um sistema de registros é a de melhorar o padro 

da administraço do empreendimento ?  Pela comparaço de resultados e anli 

se dos fatores que intervieram na obtenço destes resultados é que se p0 

de melhorar a administraço. 

No esquema de acompanhamento de fazendas, pode-se distinguir 3(trs) et 

pas, a saber: 

- inventrio e caracterizaço do perfil tecnohgico de entrada; 

2 - sistema contínuo de registros; 

3 - registros no final do perodo 

1. lnventrio e caracterizaço do perfil tecnotgico de entrada 

A primeira etapa neste processo 	registrar, nas colunas apropriadas, as 

quantidades e valores das terras, animais, benfeitorias e rnquinas existen 

tes no incio do período, objéto de registro e acompanhamento (Quadros 

RT-I e RT_5*). 

Neste etapa procuram-se descrever os diferentes usos das terras, com maior 

nfase às áreas em pastagens e forrageiras para corte. 
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Entre outros, so abordados os seguintes aspectos: topografia da proprie 

dade, aguadas edstentes, nimero de pastos, capins predominantes, tipos 

de forrageiras para corte e fertilidade aparente dos solos. 

No que diz respeito ao rebanho, faz-se um levantamento do número de ani-

mais em cada categoria, bem como da raça, do grau de cruzamento e do va-

lor desses animais. 

* RT - Relatorio do Tcnico. 
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RT-1 

ACO&PArHAEIXTO DE FAZErTAS NOMORAS DE LEITE 

?roprietrio : 	. . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e • • e u • • • • 

Fazenda: ..........  

,u_dcipio: •4•••C•fr•es••..S.......... •...,. Ano: •.aa.asaeea•e•aS 

CAnACIflIZAÇXO DA PROPRIEDADE 

1 — Uso da terra 

- 

specifieaço 

Área T ha - 	Va1or$ 

Arrendada PTAria 
Terra pr 
pria 

Pastagem natural  

Pastaen formada  

Forra1 eiras para corte  

Cuiturao ___ 

C'utros ucos 

A 7 
. LI 4Á 	.11 

Cutrs 	rorrac.3çs cr:i3 - j - 	 - o.o rafi:, 	í.rca 

por cultura, .'.ncj. C1CjpactAC 1 Atc. informar ncctn erpaço.: 



a 

1 

a 
a 
a 

a 

a 
e 
a 
a 

a 
a 
a 
e 
a 
a 
a 

a 
a 
e 
a 
a 
a 
a 

a 

$ 

a 
a 
e 
a 
a 
a 
e 
a 
e 
a 
a 

•4 
o 

a) 

o 

a) 
tiO 
ai 

4.3 

ai 
p1 

ai 

o 

cl 

r4 
H 
'rI 

O) 

o 
C) 

ai 

oJ 
ai 

a) 
b'o 
ci 

o 

cc 
ai 

o 

ai 
ri 
r-I 
'rI 
4.) 

a) 

fd 

a) 
bD 
ai 

o 

ai - 

u 

o 
-P 

ai 

o 

a) 

z 

o 

o' 

•1-1 

'rI 
43 

O) 

ai 
O) 

'rI 

ai 

o 



Ml 

RT-3 

Proprietrio • 	................ 	 •. •. •.. 	. 	•....... 

2 - Benfeitorias 

Especificaao ç ndade 
Quantidade N2 de ano 

d dura- 
çao fut. 

Valor a- 
tual 	bem 
proprias Arrendach Própria 

Casa de sede ud 

Casa de colono ud 

Curral 	(divises/rea) ud/m2  

EstbuIo ud/m2  

Cercas perimetais km 

Cercas 	internas km 

Silo ud/m3  

Sala de mquinas rn2 

- Rede 	eltrica - cv 

085: Quanto ao estado de conservaço das benfei-

tor ias: 
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Proprietrio: 	. ... ..... . 	. . . 	. luS.*.t.tT.. 	 • • • 	•. •. . 

RT-4 

3 - Mquinas e equipamentos 

Espec if i caçao Quantidade 
N2 de anos de d - u 
r'açao Futura 

Valor atual 	Cr 
-- 

Picade ira 

Motor 

Desintegrador 

Moto - bomba  

Trator 

Lates p/ 	leite 

Carroça 

Pu Iver i zador 

OBS: Quanto ao estado geral das mquinas e equipamentos: 
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Quanto as benfeitorias, mquinas e equipamentos existentes, aIm de se 

determinarem seus valores, estima-se o número de anos que ainda pode-

riam ser util izadas e, ernalyuns casos, sua capacidade de operaço. 

Na carecterizaço do perfil tecnolcgico de entrada descreve-se minucio 

semente a tecnoloüia usada na fazenda, antes de se iniciar o acompanha 

mento. Este procedimento possibilita, em an.l ises futuras, ave Mar a 

evoIuo tecnologica da empresa, bem como verificar possíveis infIun-

cias do sitema de acompanhamento nas tomadas de deciso do produtor(Qua 

dros PT-I a PT-14 ) - PT = Perfil Tecnol6yico. 

2 - Sistema continuo de re9istros. 

Nesta etapa so feitas anotaçes dirias de todas as comprs e vendas 

que ocorrem, bem como anotaçes relacionadas com os dados fisicos de 

produço (Quadros RF-1 a RF-6) - RF = RelatcSr'io do Fazendeiro. 



A) N 9  de paatos 	15  

c) Limpeza de pastos no 1timo ano: 

Uma limpeza no ano 

1 orcantagern 
das pastag. 

191 1 ri 

.)e s oanç ) 

42{ 11 
481 L 
MLi] 
601 LI 

(dias) 
Pastej o 

	

461 	1 1 

	

o1 	.1 	1 

62LI1 

65 L1Nao 	rea 661 

(sp 

CAkCTi1RIZAÇtO DO PRFL TCN0LÓGIC0 
	 PT- 1 

o 
Pgina 	Seçao 	 Perod.o considerado 	 Ng Fazendo ira 

3TH 	l__ 	9i 	11 131 1] 
Inicjo 	 Fim 

Nome do fazendeiros 

1 - ALIMNTAÇ.0 

1-1 - 	4PÁG.1 

B) ueima de pastagem () 	17  

Período (meses) 

Incjo 	 Fim 

22L7 1 	241 ti 
2 	14 	2 

Duas limpezas no ano 26 1 	29___ 31L 1 1 331 	11351 1 1 

D) Tipo de limpeza das pastagens 

Manual 	7L 1 	Ie cani co. 	 umica 39 1:1 
/ 

i.) tJtilizaçao das astagens no i.1timo ano: 

Categoria de aniinaie 
Pastoreio ±astoreio 
oontnuo rotativo 

eprodutor 1 	1 40 TI 41 

V. Lactao 46 

V. Secas e novilhas 52 P1 53 í 	1 
Bezerros mamando 58 59 

F) Formou pastagem no htimo ano: 64 LIlIE Sim 

G) Mtodo de formaç.o de pastagem: 

.omente semeio i lanço 	 6L ]  
Com preparo ie solo e semeio 	 70 Li ____ 

Com preparo de solo, oorreçao adubaço e semeio  

Com o plantio de culturas antes de 93 formar a pastagem 	 72 EI 



DO 1RIL PO100 
	

PT-2 

Pagina 	Seço 	 Porodo considerado 	 N9 fazend.ei2'o 

1'! 31_IJ 5Lf LT-11 9L1_LU 13!_$_1 
Inicio 	 Fim 

1-1 - PASTAGEM (oontinuaçao) 

E) Formou pastagem1no i1timo a.zio1 de 

GraaiCrieaa 15 ri 	Gramíneas + Leguminosas 16 1 
1) Pastagem que a propried.ad.e possui para pastejo (ba): 

Gordura 17 	 - 	21 Et_1_1_1 Gordura + Leinosas 

Coloniao 25 L _T_f 	29 L 	Co1onio + iguminosas 

Jaagu 	 37 E E_J_Li Jara + I3inos 

igo1a 	41 Píl 45 LJ_T_fl An&ola + Leiminosae 

Braquiaria 49 LJ 	53 1_r _ 	Bruiia + Leguminosas 

tros (ino1u vo etao de oer:o e campo) 	57  

j) Topoafia d.as pastagens (%): 

P1a 61 	Ondulada 64 	Montanhosa 67 PÍL_1 
L) Fez oonserv-açao de solo 1 ein pastagemno 1timo ano: 

	

Sim 70 1:1 	No 71 ___ 

M) quais as pragas combatidas nas pastagens? 

721_! Guim 

75 [_1 Cigarrinha 

3 	Formiga 

76 [:]  Coonis 

rij Lagartas 

77 [:] Gafanhoto 

78 El Peroevejo 	79 L_1 NaO houve eobate 
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CARACTIZAÇX0 DO PJRFIL TECN0L5GICO 	 PT-3 

P&.na 	Seçao 	 Período oonsid.erado 	 NQ Fazerideiro 

1I11 	31 	51 .HL fl 	9L1I li 	131 (1 
Inoio 	 Fim 

1-1 - PASTAGEM (oontinuaço) 

ii) (uais so ao plantas invasoras predominantwnas pastagens? 

15 LI Sape 	 16 LII Vassoinha 
17 EI abo-de-.b.zrro 
	 1:1 Cano la-de-vead.o 

19 1:1 Sananbaia 	 20 [:] Capim-capeta 

21 [:] Outro 

1-2 - )IRkQEiIRAS PARA CORTE 

Á) Usou forra€eiras para corte no i1timo ano? 

22 EI sim 	 23 1 1 Não 
E) .àdubaçao cio manutençao das capineiras: 

24 1:1 Orgnioa 	 251 1 Quimica 
o) Uso das capinoiras nas águas q  no iLtimo ano: 

27 TJ Corta para o gaio 
28 ____ si1a 

29 	1 1,astejo direto 

30 LIII 

26 ___ Nao faz 
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CÀRÀCTIZÇ2O DO PRE 1IL TCNOLÔGICO 	 PT-4 

Pagina 	Seço 	 Período oonsiaerado 	 NQ Fazend.eiro 

i3J 	5E1Jt 9L LI 1 3L 
Inicio 	 Fim 

1-2 - F dRGAS ?.RÃ CQLT.) (continuação) 

D) Uti1izaço das forragei.raa para corte no &ti.rno ano 

Forrageira e 

periodo de trato 
Reprodutores V. Lactaçio 

V. 3ecas e 
noviiias 

Bezerros 
maznazdo 

Capineira 	Inicio 15 P1 1 17 19  21 [ 	E 	1 
Fim 23 25 1 27  29 T 	1 

Cana 	 Inicio 31 1_T 1 33 L 	1 35  37 _J 
Fim 39L Ti 41 r E 43LJ. 	1 45 11 

Sorgo (vee) 	Inicio 47 LI ] 49 Li 51 	LJ 5  

Fim 55 L E  57 r  59 H 	1 61 H 	1 

Aveia 	Ini / cio 63 L li 65 L 	1 	1 67{ 	Li 69 	1 

71t1 1 	73L ti 	75t ri 	77E1 i 
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QOLRIZAÇ.O DO PERFIL TXCNOLGICO 
	

PT-5 

d. 	. 

Pagina 	 seçao 	 Período coid.erar10 	 NQ Fázendeiro 

1L14 	3L Li 	T 1 91 	1 1 1 13Tii 
Inicio 	 Fim 

1-3 — SII 	
Si 	 Nao

ÀGI 	 ____ 	 ____ 

A) A propriedade possu.a silo no i1timo ano? 	15 LI 	16 1 1 
Se possu'a, qual a capacidade em m3 ? 	 17  

Sim 

B) Usou silagem no í].timo ano? 	 21 1 	22 1 
c) Composiçao d.a silagem usada rio ilitimo ano (%): 

23 1 	1 	Milho 	 26 L 1 	1 	j Soro 

29 L ii 	Capim 	 32flJ Caria  

D) Uti1izaço de silagem no ihttmo ano: 

Categorias 
de anjijajs 	 In.oio 

Reodutores 	 34  

Vacas em 13ctaço 	 38 [Ii 1 
Vacas Secas e ITovi1has 	42  

Bezerros mamando 	 46 1 	1 

Fim 

36[ [.1 

40LLJ 

«1H 
1 

48  

1-4 — 

A) Composiçao percentual da mistura mineral usada para o rebanho rio .i1timo ano: 

50P1 11 Sal comum 
	 r1 ii Farinha de ossos 

56 LI1IJ 	1 	Concentrado minal 	59 El 	1 	al m.tmeralizado 
B) Qual a forma de utiiizaçao de sais mi.nerais? 

- 	 r 	•_•_ 62L____ rermar:n 	 63 	r€ricdica 	 64 ____ 
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CACRIZLÇO DO I&(FIL T.)CNOLdGICQ 	 PT-6 

Página 	Seçao 	 Período coneiderado 	 NQ Fazendeiro 

1r51 3LT] 5flT1 	9Li T_T-1 ,  131 1 - I 
Ixncio 	 Fim 

1-5 - CCTTRADOS 	 - 
1m 	 Nao 

) 	Usou algum tipo de concentrados no 1timo ano? 15 1:1 	16 1:1 
B) 	Utili.zaço dos concentrados no iJ.timo ano: 

Tipos de conoentrados 
5 perOdO de USO Reprodutores 	Vacas em V. Secas e Bezerros 

Lactapao novilhas mamando 

Farelo de algodao 	Inoio 17 	1 	191 	1 211 	± J 23 LJ ] 

fim 	25 	1 2711 1 291 1] 31 rT 
Farelo de trigo 	Imcio 33 	1_1 35 1_1_1 37 {_1_} 39 LII 

Fim 41 L _1 431_1_E 45 	471_1 

Farelo de aoz 	Icio 	49 	1_1 51 1_1_1 53 LI 1_1 

Fim 	571_1 59H_1 611 _1_1 63LLi 

iLho desinteado 	Iojo 	65 67 1_1_1 69 1 	71 1 
(ou fub) 	 1 

Fim 	73 	i_1 75______ 	77 
r- 
1_1 9 
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CCTiRIZAÇO DO PERFIL TECNOL6GICO 	 PT-7 

Pagina 	Seçao 	 Período oojd.era4o 	 N FazeMe.ro 

1f1i 3{ 11 	[ H1] 9LJ L[ 	13U1 
Inoio 	 Fim 

1-5 - CON1NTRADOS (continuaço) 

Pipos de ooicentxados 

e perlOd.O oOna4erad.O 	 Reprodutores Vacas em 
Lactaçao 

V • Secas e 
navi1a8 

Bezerros 
manar4o 

Farelo de soja (ou.aos)incio 	15 [ 	1 	1 17 EI _J 19  21 E 1 
Fim 	23 L 	1 25 E[ 1 27T 29 

Raço balanoeada 	Izicio 	31 E 	1 33 EI 	1 35 L 	1  37  

Fim 	39L1] 41 lJ 	1 43L11 45L] 1 
Melaço Urdia 	 Inoio 	47 LL 1 49 1 51 	1 1 53  

Fim 	55r 	1 57LJ  591 I 61 E1 

Cana-e-frango 	Inicio 	63 f 	[ 	1 65 1 	1 	1 67 ______ 69 Li 1 

Fim 	71 1 	1 	1 73 1 	1 	1 75 [1 - r 	J 
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ciCTIZAÇO DO PERFIL TGN0LGIC0 	 PT8 

gtna 	Seçao 	 Período oonsiderad.o 	 N Fazendeiro 

li 	31 11 	L r ni 	91 1 13  

Fim Inoio 

1-5 - CONCENTRADOS (continuaçao) 

Tipos de concentrados 

e período de uo 	 ieprodutores 	Vacas em 	V. Secas e 

	

£3cta99.o 	flOVilhaB 

Concentrado comercial 	Inoio 15 LI 	E 	J 	19 1 	1 1 
Pím 	231 	 251 11 27 LTI 

Melaço 	 Inicio 31 j II 	33 1 	1 35 LJ 
'im 	39 [ 	1 41 [[ 	1 	43 1 	1 	1 

Soja ( oa a planta) 	Inoio 47 LF 1 49 L 1 	51 	1 J 
Fim 	SSHLH 57 1 1 	591 1 

c) Oritrio usado para distribuir concentrados para as vacas em 1actaço: 

De acordo com a produço 	63 [1 
No tem critkio 	 64 1:1 

1-6 - Outros alimentos: 

Feno: 	 65 1 	1 Sim 	66 	1 No 
Palha de arroz: 	 67 	Sim 	68  

Palha de soja: 	 69 r  1 Sim 	 70 1 	1 Nzo 

Bezerros 
mamando 

211 	1 	1 
2911] 

37L 

45L1J 
53t1 1 
61[ J1 
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OhRAOTRIZÀÇO DO PiRFIL TLCNOLdGICO 	 PT-9 

Pgina 	Soço 	 Perodo considerado 	 Ng Fazerieiro 

lii 1i 	L1] 	Ti 9fl 11 1 	13LJ1. 
Inicio 	 Firn 

.]SQUE4A D CRUZiTO USADO NO RBA11iO NO uLTIMO ANO 

REPft0DUTORS 

Raça e grau de sangue 
- 

!4ATRIZES 
Raça e grau cio sangue 

Pura ho1a 	_ { Fredonin.ncia 
janur__ 1/2 EZ __Azebuada 

Puro ho1anda 15 ___ 16 rIu 
- 

17 _1 18 E_1 

Euro de outras raças 19 L_1 20 f_1 21  22 L_1 
europeias -- 

PredoDLn.ncia h1and, 
(3/4 , 7/8 etc.) 

23 1 24 1_1 25 1 26 1 

Predomin&noia outras 27 ri 28 1 	- 29 LI 30 1 
raças europias 

Po Gir 31 L_1 32 E_1 3 LI 3 LI 

Po outras raças 35 [J 36 r_1 37 ___ 38 r_1 
. rdianas 

Pedominnoia gir 39 1 40 L_1 41 42 1 

redominncia outras 43 P1 L_1  45 46 L_1 
raças incLtarjas 

1/2 liZ 47L1 48L_1 50n 

Comum (i.xieterminada) 51 LI 52 1 1 .1 
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CÀRAoTaIZAÇXO DO PERFIL TECNOLÓGICO 	 PT- 1 2 

P&gina 	s09a0 	 Fer{odo considerado 	 N 2  Fazendeiro 

L13IH51 11 	91 1 1 H13HI 
Inicio 	 Pim 

4 - MAN2JO DO 42EANH0 

A) Tipo de cobriçao adotada 

15 	1 Natural nZo controlada 	 16 L 	Natural controlada 
17 	i Natural controlada e insenaçao artificial 

18 	i Sómente inseminaç&o artificial 	 19 	1 Natural nao controlada e 
ineeminaçaõ artificial 

B) A26s o parto, durante quantos meses as vacas 5a0 ordenhadas? 201 	1 
e) Aps o parto, com quantos meses se procedo i desmarna? 	22  

D) Ap6a o parto, com quantos mesas ae ncas ao prenhadast 
	

241 Ii 
Idade rndSa da P cria 
	 26 1 	1 	Meses 

F) £poca da maior frequncia de nascimentos da bezerros: 

28 F1 Seca 	 291_!k 
	

301 JAno todo 

G) Destino w'edomjnante dos machos: 

31 	isata ao nascer 	32 	Vende na deamama 

33 	Vende aos 24 meses 	34 	1 Vende aos 36 meses 

E) Venda wedomjnante das f&noas excedentes: 

35 F1 idesmama 
	 36 ____ Aos 24 meses 

M Aos 36 meses 	38 	INaovende 



32. 

ARAOTERIZAÇZO DO PEF1L TCNOLGICO 	 PT- 1 3 

-- Pagina 	oeçao 	 reriodo considerado 	 N Fazend.e.ro  

112 L2i 	1 	51 	Li 	1 	9r f 1 	1 	T 	131 	Ii 
Inf cio 	 Fim 

4 - MNJO DO REBA1BO (continuaço) 

1) NG de ordenhas por d.ia: 

15 [--] Uma 	denha 
	

16 [___ Duas ordenhas 

J) Por qe no faz duas ordenhas por dia? 

17 EI] ra1ta cio transporte para o leite da ta.rd 
18 1 No tem resfriador 
20 [2 Acha qu no compensa 

19 ____ refore oxtar Mlhor oe 
bezerros 

21 Li Desconhece as vantagens 

L) Tipo de ordonha 

22 	14anua1 
	

23 E1 1 -Is c&nioa 

14) Os bezerros sao apartados logo aps a ordenha? 
	

24 n Sim 	25__No 
N) Tipo de a1itaoto: 26 1:1 Natural 	 27 _iI Artificial 
o) Local de ordenha: 

28 1 	i Estbu10 	_j 1:1  Coberta para manajo 
301 	ICurral 
	

31 1:1  Sala de orderJ 
p) staço cio monta: 

32 1-1 Faz 	 33 	o faz 

1 
Se faz,qual é o perodo 	 34! 	1 	i 1nicio 	36 	1 	1 Fim 



33. 

CABÀCTIZAÇO DO PLFIL TEIWLÔa1CO 

na 	Seo 	 ?erodo cone id.erad.o 

lb 3 I 31 	1 	1 H 	I Li 11 
Inicio 	 Fim 

PT-14 

NQ Fazendeiro 

13 1] 

4 - MA1EJ0 DO BERA1HO ( continuaçao) 

Q) Destino do leite vendido (%) 

15 L1 18  ['If 1 Ii Indztria de 1aticnios ______________ tiva8  

21 	1 	11 Industrializa na fazenda 	24 í 1 	1 	1 Diretamente ao consumidor, 

R) Tem pasto maternidaÁle? 	 27 ii] Sim 	28 L_J Não 

s) Os bezerreiros oo: 

29 [: 1 Coletivos 	 30 1:1 Individuais 	31 Li No tem 

T) Controles feitos no i.1tino anos 
Diario 	Semanal 	Quinzenal 	Mensal 

Controle leiteiro 	 32 L1 	L 1 	34 1 1 	35 P1 
Controle zootcnioo 	 36 1 J 	38 [:] 	39 1 	1 
kegistros oontbeis 	 40 ri 	41 L 1 	42 n 	43 ____ 



oconSçna flÂRns DO rnmc• 

FRoPRwPLllrni--_- 

MUNICÍPIO:---- 	 MÊz:-------------------------- ÂNO 

Dli 

N 	de 
vacas 
orde- 
nhadas 

1 N 	de 	1 
vacas 
secas 

Produço de 
leite - litros* 

Nascimentos Bezerros 
desmajuados 

Morte de 
ànimais 

Nome da 
mae 

- 

A 1a 	&; Sexo 
da 
cria Vendido 

Consuxx 
Pazenda NQ Sexo 

Cate- 
goria 

- 

N 
_____ 
Vaca 

______ 
Novilh 

03 E IHITIIE 
io 

li 

ia-_-_ 

ig 

28 
1 - 



RE-I (verso) 

AflMPJS mi=TADM NO 112S 

VACAS ( iioics  ) 	1 	NOVILEA.S ( NOITES  ) 



ALrE1TÇ0 DE BL.:IR?0S 	 F-2 	35 

___---------*---__--- -- FAZEiW1: 

mUITICfp10 
	 ANOS--- -- 

DIA NOME DO PASTO CkPIM CANA SILA.-  

AI.IT.iRTIF. cowc. 

l io  

ig 

* Concentrad.o = R.çao balanceada •. farelos ou tZrtas) fub 	X.D. P S, 



36. 
ALflTAÇ0 IS VACLS EM LkCTAÇXO 	 IIF-3 

POPIIETLRIO: 
	

FAZE]DP g 

PUiICPIO 

DIk 	 NO 	DO PASTO 

CAPIM 

Kg 

CANA 	SILAGEM CONCL1 

01  

02 

03  

04  

06 

07  

08 

09  

10 

11 

12 

13 

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20 

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27 

28  

29  

30  

T 

*Concentrad.o = Raçao ba1aoeaã.a •; f arejos ou Tortas ,- fub. j 



J1ÏWPAÇ0 DE TCURQS, V. BEAS L Nc:vIIaks 	 RF-4 

PRCPRIE'LRIO :------------------.-.---- FAZEDA 

MICfrIO :---- 	 P.S ---------------------- ANO:--- 

Ik 
TOUROIS 1 	VACAS SECAS E NOVI1AS 

- 

CAPIM 
Kg. 

________ 

CAA 
Kg1 

SILA0EIt 
Kg. 

CONCENt 
Kg, 

CAPIM 
Kg1. 

CAIJà SUEM 
Kg. 

CCNCEX*I 
Kg. 

01 

02 

03  

04  

05  

06 

07  

09  

10 

11 

12 

13  

14  

15  

16  

17  

18 

19  

20 

21 

22 

23 

24 
 

25  

26 

27  

28 

29  

30 
 

31  

*Concentro = Raço bE1anceada farelos ou 2ortas • fub • M.D,PS 

N0TA Informaçes sobre o uso de pas -tagem no verso da folha. 
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BF-5 

ROPRIETRIQ:.--- 	-- -- - 	 ---------• FAZENDks-- ----- --- -- 

MUNICfPIO:----------------_-- !ËS:--------.----- 	-- ÂIO:----- - -- 

MO-DE)-OBRA. EVUAL RARA O GADO DE LEITE 

-  

DIA de Be'viços 
TIPO DE TAREFA 

-- 

Valor 
mo-de-obra 

contrat.  
Familiar Contrat. 

MO-DE-OBRk PXI1'1TE PARA O GADO DE LEITE 

Mo-de-obra NO de servi- 
ços 

Valor da mo.-de-obra 
contratada - 

Tipo de eerv -iço 
- 

Familiar XXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

Valor das vntaens fornecidas . mo-de-obra permanente contratada 	-- 	- 



39. 
DESCRIÇO DAS DLSPESAS L iECEIAS EK PLCTJRL DL LEITE 	RY-6 

PROPRIETÁRIO: -.-.--- --------------- 	 FÀZ]J1)J ------------ 

rLTNICfPIO:---.-----.------------------ ---- ------------------- ANO- 

DIA 	- 	HISPORICO 	- 

X 	1ITE IO I'S DE 	 LITROS 

DESPESAS flCE I- 

X X X X 

x x 	31 	ii 	ii 	 31 	CARRETO - X X XX 

x x 	ir 	ri 	31 	 i 	 - x x 

3IOAL 	XXXIXXXXXXXXXX 	;;xxxxxxxxxx 



4(1.. 
PROPRIETÁRIO: 	 ____________ _______________ 	 RT6 

:- 	-.-- 	----.---------- AO :------------------.----....-.... 

EVOLUÇXO P'NSLL DO flEBAO 

Categoria de animais 

'Inicio 
do ms 

Tascimen- 
tos 

Compras Mortes Vendas Pinal 
do me 

Reprodutores  

- Vacas em 1actaço XXX 

Vacas secas 	 --  XXX 

-4 

Novilhas enxertadas XXX 

- Novilhas no enxertadas XXX 

Bezerras mamando 

Bezerros mamando 
—-.---- t 

Machos desmamados XXX 

Animais de serviço  

PflLÇO MBIO DOS 	DtPIS NEGOCIADOS (C$ /cABEçA ) 

- 	 CATEGORIA DE AJIS  
COIYTRADOS VENDIDOS 

MINEflAIS USADOS PAPL TODO O 	EBA1E0 NESTE MS 

- PIPOS DL Mfl1ERAIS 	- QUILOS GASS NO 	S 

SAL COMUM 

FARENH DE OSSOS - 

- CONcTTRkDO PJNEFRAL 

SAL MflflILALIZADC 



41. 

Al&m desses registros diários há um controle relativo á evoluçao mensa.I 

do rebanho, onde se contempla o nriero de animais por categoria no ini-

cio e final do mas, as mudanças de categorias, fameas enxertadas, bezer 

ros desmamados, compra e venda de animais, nascimentos e mortes (Quadro 

RT-6). 

3 - Registros no final do perodo 

Ao final do periodo considerado, deve ser realizado um novo inventrio, 

adotando-se os mesmos crHrios de avaliaço que foram usados no inven-

trio de entrada. 

As margens brutas e outros indicadorec econmicos ou medidas de eficin 

cia sero, ento, calculados e comparados com os padrBes disponiveis. 

O agente de assistncia tcnica (extens.ionista ou pesquisador) dever 

estar apto a oferecer os valores rndios encontrados para as diferentes 

exploraç6es e os diferentes fatores que as determinam. A partr dos va 

lores mdios devero ser efetuadas comparaçes e, com base nestas, reco 

mendaçes sobre as mudanças desejavis nos sitemas de exploraçes.. 



42. 

223.2.Anlisedosçjados 

Quando os registros agrcolas so sumarizados pera um determinado pero 

do, a pr6xima etapa é usar os resultados para testar a eficincia da a 

minstraço da propriedade. O procedimento geral adotado para o teste 

da eficincia pode ser resumido como: 

1 - Exame da renda Iguida: Como a renda Lquida é um critrio real de 

o  eficiancia, esta é examinada primeiramente e, se ro for satisfat-

ria, indica que algo est errado com a organizaço produtiva. 

2 - Exame do valor da prodço: Como a renda lquida é o resultado da 

diferença entre o valor da produço e as despesas ( isto é , renda 

lquida= valor produço - despesas), o baixo lucro pode ser devido 

tanto ao baixo valor da produço, como às despesas excessivas. 

3 - Exame do sistema de produço e produtividade: se a produço é baixa, 

isto pode ser devido ao sistema produtivo da propriedade, à inefici 

ancia t&cnica ou à combinaço de ambos. À combinaço de exploraç2e5 

e os vr los rendimentos fsicos devem ser examinados para ver se o-

ferecem alguma indicaço para a soluço do problema. 

4 - Exame das despesas: Se a produçao é alta mas a renda Iquida é baixa 1  

isto siginifica que as despesas esto muito elevadas. 

Será examinada, tambm, a relaço entre receita lquida e recursos 

utilizados. 

5 - Exame da mar9em bruta: Considerando-se que as margens brutas (=re-

ceita-custos variveis) so disponveis, poder-se-a examinar, com 

detalhes, como as exploraçes individuais se comportam. 

O exame dos itens é facilitado pelo uso de certas relaçes, as quais so 

comparadas com os padres de propriedades de idntico tamanho e tipo de 

expIoraço. 

Os dados obtidas no acompanhamento de fazendas sero analisados em tras 

etapas, sendo a primeira nos escrit&rios regionais da EMATER-MG e no CNPGL, 

a segunda no escritório central da EMAT[R-MC e a terceira no centro de 

processamento de dados da EMBRAPA. 



43 

1 0  etapa: os dez escritrios regionais da EMATER-MG, que já implan 

terem este trabalho, e o CNPGL recebem no final de cada 

ms as informaçesco1das diariamente junto aos fazende! 

ros acompanhados. Procede-se imediatamente à analise des 

tes dados, objetivando devolver aos fazendeiros algumas 

informaces relativas à sua exploraço leiteira1 A devol 

ço imediata destas anI ises aos fazendeiros é considera 

da de grande importncia no esquema de acompanhamento de 

fazendas, uma vez que estas informaçes despertam nos crj 

adores a utH idade das anotaçes que eles fazem, Mensal 

mente os fazendeiros so informados de resultados tcnico-

ecomicos de sua empresa. 

Estas informaçes so registradas em cartoLinas, que per 

maneceni na fazenda, todos os meses, de modo a permitir 

uma anl ise evolutiva da exploraço leiteira por parte 

do proprie.tario, tcnicos e fazendeiros que visitam a pro 

priedade (Quadro RA-1 a RA_3*). 

22 etapa: As informaçes cole1das de todos os fazendeiros so reuni 

das mensalmente no escritrio central da EMATER-MG, em fo 

lhes pr-codificadas, onde se processam anal ises indivi-

duais e agregadas (Quadros: dados para Analise do Acompa 

nhamento de Fazendas). 

A agregaço & feita para todo o Estado e por bacias lei-

teiras: Sul de Minas, Zona da Mata, Meta lrgica, Tri&n-

guio Mineiro e Alto Paranaiba). Na an&l ise agregada,es-

tratif icem-se os pecuaristas em trs classes,segundo o vo 

lume de produço de leite. 

Os estratos considerados so: ata 50 litros/dia, 51 a 100 

litros/dia e 101 a 500 litros/dia. 

Nesta etapa anal isam-se aspectos zootacnicos e econmicos. 

Entre os aspectos zoot&cnicos pode-se destacar: estrutura 

do rebanho, percentagem de nascimentos e mortes, capacida 

de de suporte das pastagens,, ai imentaço suplementar para 

as diferentes categorias de animais, produço de leite, 

mo-de-obra e um grande nimero de relaçes dos tipos fa-

tor/fator e fator/produto, objetivando determinar a ef i- 

.ci&ricia dos sistemas de produço usados. 
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Em termos de anIise contbiJ, determina-se mensalmente a 

receita, o custo operacional e o resduo para a remunere-

ço aos fatores fixos e mo-de-obra femHar. 

* RÃ - Relatrio de An.Iise. 
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45.. 
ANALIqE MENSAL DAEPLORAO 	II - ANO DE 1972 

PROPR1ET.RFO 
	

RA -2 

GASTOS - JAN. FIV. MAR. AGR. MAle JUN. JIJLÍII) AGOS. SET. OLIT. NOV. DEZ. TOTAL 

• ALIMENTAÇO COMPRADA 

2 	• MO-OE-OBRA P(RMA1.ENTE 

3 . MXO-DE-OBBA EVENTUAL 

4 	• DESPESAS VETERINÁRIAS 

5 	. COMBUSTIVEL,LUBRIFICANTE E ENERGIA 

6 . MATERIAL DE CONSUMO 

7 	. TRANSPORTE DE LUTE 

8 	. FUNRURAL 

• 	REFORMAS. 	BENFEITORIAS E MÁQUINAS 

lO. JUROS PAGOS 

II. 	IMPOSTOS E TAXAS 

12. GASTOS COM 	INSEMINAÇÃO 

13. OUTRAS DESPESAS 

14. CUSTO OPERACIONAL - TOTAL 

15. Er.PRÉSTlMOS PECUÂR}OS PAGOS 
- 

ló. 	INVESTiMENTOS EM ANIMAiS 

17. OUTROS INVESTIMENTOS 

18. TOTAL DE SAIDAS 

RECEBIMENTOS 

19. VENDA DO LEITE 

20. VENDA DE ANIMAIS 

21. VENCiA DE ESTERCO 

22. OUTROS RECEBIMENTOS E BENEFÍCIOS 

23. SUBTPTAL - RECEITAS 

24. RECEBIMENTOS DE EMPRST1MOS 

25. TOTAL DE ENTRADAS 

26. SAIDO ( 	23 - 	14 ) 

27. FLUXO DE CAIXA 	( 	25 - 	IS 

28. CUSTO OPERACIONAL POR LITRO 

29. RCt1TA POR 	LITRO 

30. SALDO POR LITRO 
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DADOS PARA ANLLISE DO ACOMPANHAMT 1O DE FAZ1DAS 

Pgina 	 Seço 	 Ms Ano 	Ng do fazendeiro 

1-1 0111 	3-1 	ri 	5-r 	t  9-1 	1 	1 
1 — Nome do fazendeiro:. . . ,.......... . . 	. • • 	• 	• • 1 	 $ 	1 • • • • • • • • • • 	. . . . . . . 	e* . . • 

2 - Reprodutores:.........,.............,.,...........................  

3 —Vaoas 	em 1aotaço:.eee.e.e.... ............. ,......,...,e..l3_{  

4 — Vacas 	Secas:,..........,............,....................... 16— 11 	1 
5 — Ncsvi.lhas enxertadas:,................ ...........,,..........19. 11 	- I * 

6 — N1as no  

7 — Bezerras mamand.o e . e e e 	e 	e . e 	e e e 	e e • 	. e e e e e e * e . e 	. e e . e e . . . e e 25.. 1 	1 1 	1 
[ 	1 	1 	] 8 - Bezeoa mamdo: ............................ ,... ........... 28- 

í 	1 	1 	1 9 — Nachos doemamed.os: ........  • 	. . . . 	e 	• . . 	.- 	• . . • • 	. . . . . . . 	. . . 31— 

10 — Animais de serviço: 1 	1 	1 . . . . ... . . • . . .34— 	- .. . 	.. . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . 

11 —Litros de leite vendidos no L 	1 	1 	1 	1 

12 — Litros de leite para aleitamento articia1 no mas: 	42— 	1 1 1 	1 

13 — N 9  de bezeos no aleitamento artificjal:....e.......í.....46-1 1 	1 	1 

14 - Litros de leite conmidos na fazenda no ms:........ 49— L 	1 1 1 1 

15 — N 9  de vacas 	 1 	1 vendidas:... ...... 	 e 1 	1 	1 compradas:. .55— 

16 NQ de - F 	1 	 1 	1 .......... . .58— reprodutores vendos:... 	e comprados: 

17 - Área da propriedade em h. .......... ............... 59  

18 — Área em pastagem - ha: .. • 	• 	.. .. . . . .... . $ .. ... . $ $ . . 	63— 	1 	1 t 1 1 

19 - Área em foageirae para corte (capineiras) - ha:......... 	67— L 	1 	1 	1 

20—Área em forrageiras para corte (cana) — na:. 1 

21 - Área em fogeiras anuais para corte -  

22 1 	1 — Classe do 	fazendeiro.:.,.......,...,. •...., .. .,..ee .................. 



47. 

D.DOS PARA £ZIUSB .DOkCOMPàRM= DE FAZAS 

Piria 	Se ao 	Ano 	1Q do zeeiro 

E_] ELI 	Li 1 
1) A.limentaçao para voae em laotao 

l.Ï. Capim pioado; nG de d.iaa de trato . . . a • • • • • 	• . a a 	11 LT] 
Ca.:pi.m piCado; qw.loe gastos no mas . . 	. . . . 13 [T L f 1 	1 1 

1.2. Canat n 	de dias de trato . . 	. 	. . 	. 	. 	. 	. 	. . . 	. . 	. 	o 	19  

Canai qUi1OBga8tOBflomS ........... 21 LL 1 T'IJIJ 
1.3. Silagem; n* de dias de trato 	$ • 	• • • . . . . . 	. . . . 	27 	Et11J 

29 
 Silagem; qi.u.los gastos no ms . . . 	. . . a 	. 	• . 

1.4 Conoentrad.o; nQ cio dias cio trato . 	, . . . . • 	• • 	• 	e 	a 	35 

Concentrado; qu.iloa gastos no moo . a • a . . • • • 	a 37 	E•] 	E 	1 	1 
2) Alimentaço de bezerros; 

2.1 Capim picado& nQ cio dias de trato . 	. . . . . . . . . . . 	41 []} 

Capim picado; quilos gastos no mas . . a • • $ 	. a 43  

2,2, Cana; nQ de dias de trato . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 [jJ 

Caqui1oogastosnomSo......ue..aa 49 	1 	1 	111 
2.3. Silagem; n 2  de dias de trato . . . 	. . 	. . . , . . . . 53 

[ [J 
Silagem; quilos gastos no ms .. . . . . . . . . a • 	55 

 

2.4. Conoentradoz nQ cio dias de trato . . . , . . . . a • , . . a 59 -' 

Oonoentrados quilos gastos no ms a . • a. • • 	a a 61 	
1 [ 1 1 



MI 
DADOS PAR& ANLLISE DC) AC1HANTO DE PAZEffDAS 

Seo 	Ma 	 Ano 	N° cio Fazend.eixo 
__ LI 5 L1j TLH I11 

i) winentaçao para vacas sooaa e novilhaaz 

1.1. Capim picados nã de d.iaa de trato. . .. . . . . . . . . . . . 	. 	U 

Capim picados qu.i.los gastos no ms . 	. 	. . . . . 13 
 

1.2. Cana: nO de dias de trato . . . . . . . , 	. . . . . . . . . . . . 19 [f - 
Canasqui1osgaa -tosnona.........,.,. 21[J]{[ 1 1 

1.3. Silagem: nfl do dias do trato . . . . . . . . • • • • • . . . . . 27 [Jíl] 
Silagem: quilos gastos no m& . 	. . . . . . . . . . . . 29 [ 

 

1.4. Oonoentzados ndediaacie trato. ....... ........ 	34 
 

Concentrado $ quilos gastos no ma . . . . . e e • e e 36 i:ii F 	1 1 
2) Alimentaqfto de reprodutores: 

2.1. Capim picado: n 12  da dias de trato 	. . . . . . . . . • , . , 	41 L]1 
Capim pioado: quilos gastos no ms . . . . . . . . a • a 	43  

2.2.Cana:nd.ed.iasd.e -trato. ........ •.. •.. .... o 47 

Cana:qui]osgastosnoms ............... 
49 1111 [_1 

• c.•,. ........ 	• 53 L-[II1 
Si1agemqui1osgastosnoos ............• 	55 	1 	11 

2.4.Conoentradoind.e&iasdetrato.,.,............ 

Concentrados quilos gastos no ms . . . . . . . . e . a • • . 61 {1 J 
3) Minem1jzao para todo o rebanho: 

3.1. Sal ooni.zm (quilos gastos no m&s) . . 	. . . . e • e • e • 64 

3.2. Farinha de ossos (quilos gastos no mas) . . . . * . . . 	68 
 [j 	 1 

3.3. Concentrado mineral (quilos gastos no mas) . . . . . . . . 	72  [] J 
3.4. Sal inineralizado (quilos gastos no rns) 	 75 
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DADOS PA.R. ÂN.&LISE DO ACO'À1BAMENUX) DE FÀNDAS 

_______ 

__ 	
Se o 	Ao 	Ndo Fazeieio 

_ Tfl LJj 9ffl 

49. 

1) o-do.-Obra na explomç&o leiteira: 

1.].. !o.4e—ebra eventual: 

1.1.1. JQ  do serviços familiaes no ms  

1.1.29 NO de serviços contratados no ms 1S•• •.. . . 34 

1.2, o-de-ebra per.nente: 

1.291. NO de serviços familiares no m&s 

1.2.2. NO de serviços contratados no iis . . . . . . . . 

2) Estoqua de investimentos pecurios: 

1 

ia.I1 
2.1. Valor das terras em peouria . . . . . . . e e 	25[[j J Ji 133 
2.2.Va1ozdasbon±eitor±a........... 33 I[JJJ1LJ 
2.3.Valordasm&quinas............... 40 Jjj Jj 

2.4.Valord.osazumais,..,............ 47 r{f] 1 	[III 
3) Nascimentos eltrtoa: 

3.1. NIO cio nascimentos no ms 	a 	o • • 	• .. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 54 

3,2, NO do mortes do reprodutores 	. . . . . . 	, 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	, 	. 	, 	. 56 

3.3. NO de mortos de 'vacas em iactaço 	. . . . 	. 	. 	a 	. 	a 	• 	e 	• 	a 	a 57 1111 
3.4. NO de mortes de vaoaa secas 	. . . . . . . 	e 	a 	. 	e 	• 	• 	e 	a 	o 	o 59 LI_J 
3,59 Kg  do mortes de novilhas enxertadas 	. . , 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 61 Lj1 
3.6.. NO de mortes de novilhas nao enxertadas . 	a 	e 	e 	a 	e 	• 	• 	a 	a 	e 	a 	• 63 

3.7, NO de mortos do bezerras mamundo . . . . . 	. 	a 	a 	. 	• 	e 	• 	• 	. 	• 65 
TL±i 

3.B, NO de. mortes cio bezerros nsmand.o . . . . a 	a 	a., 	. 	a 	. 	a 	. 	. 	, 67 
1 	F 	1 

3.99 NQ de mortes  do n,chos d.esmamados . . a • 	. 	a 	a 	a 	• 	e 	a 	• 	• 	. 69 ÍJ III 



DADOS PÀ.RA. ANLUM DO AC0AIT&TO DE FAZENDAS 

Se a o 	 o 	1 do Fazexd.eixo 

1L 	3í1j 5[fl DiJ 9ffl 
Despesas 000ri'idas no ma em Cx 

1. Oon8ervaO de pastaena . . • • , . . . . . . . , 11 	 t LJ 
2. Forço do pastaensa . , 	. . • • 	• • a 	• g 	.6 

[ 	-':_ -i1i 
39 Cstos oom a1uo1 da pasto no mesa • • . . . a • • a 21 

 

4. Consei'vaço d.o foi' a€eims  para cortes • . . a • a • s a 26 
 

5. 3brmaçao de forrageiras para cortes 	. . . . . . . . . 30  

6. Frço e eonsoi'vaçao de forTa€eiras para si1aem: a • • 35 Ei [ 	f] 
7. Ninera1iza.os a • a . a • • a a a a a • a a a a a . a a a 	40 LL  
8.isi1agems aias.. a a a.. • a • es. 	s • • a 44 

 

9. Conoenft'adõs courprazios: a a a s a • 0
. 
 e

.
a a . a a a • • • 49  

10. Conoentrd.os produzidos na fazendas . . aíb • a a • e 	54 E 1 	1 1 	1 
11.Vaca.naçoee: e a a ai.... •...a..... es o 59 	f1] 	[1 
12. Toste do bru.00lose e outros testess 63 

 

139 Combate a endo o eøoz'asi•tas: . . • . • . . . . . • . . 67  

14.-Produtos curativosg . . . . • • a a a • • a • a a a o 71 [iIIIt L] 
15. inseminaçao artificial (exceto btijo)z a • • a a a • a a 75 11T j__ 1 1 

50. 



DADOS PARA. .&N&IISE DO ACOMPAM0= DE F422JDÂ$ 
/ 

P 	 S

t  o 

	 MôS 	 Ano 	NQ d.o 1zend.eiro 

De8pesas 000rz'iciaa. no mas em Or$z 

16. Eo1ivitamnjooe: 	e • e e e e o e a e e o . a e o • • • • 	j Jf 	1 	11 
17.aneportedaproduçao.............,..15 jLjIJ] 
18* RIMULt e. e. e o e co e e 	o e 	e a e e e a • e • 	20 

 

19. ICMI 	 24 
 

2C9Iiostøsz ccc.. e. e e e a a cace o e e e e e e • 	281_j 	1 1 
214 Oombuatve4 ].iiZioazro, energia e1tioa: . . a 	e 32 	J [ J 1 1 
22, o-4e-8bi'a contratada e usada no manejo d.o rebanho a . 37 LI L J Li 
239Seri9osveterin&riosa 	. 	e ie ••a 	 42 

 
Despesae ocorridas no mas orna 

24. Reparos de benfeitoriasa 	, . . . a a • • e a e a a 46 	f [i liii 
25. Cozistruço d.e bonfoitorias . . . . e 	 • • . . a 	51 [ J L_I 1 
26. Paparco em mquinas o equipamentos: 	 57 L 1 E] í1 
27, uieio d.e máquirias e equipamentos: • . 	• • a e 62 

 

28. Conra d.e animaiss • e a o a a e a a . • a a e a • 	68 	1 1 11 L1 
29. Juros de empr&stimos pOci'iOs • e e e e • e • • .74 1 	1 	1 LI 

51. 



DADOS P.LRÀ, ALISE DO ACOMPANRAMM DE FAZDÂS 

• 	Se ao 	Ms 	 Ano 	Ng do FazeMio 

Elt 7 F7^] 	9 Ii 
Des:posas 000ridas no mês em Cr$s 

309 Pagamento do d.vid.as  pecurias: 
 

31. Outras despesas: . . . . . . . . , . . . • , . 	. . . . 17 1 1 	[ 1 1 	1 

Recebimentos ocorridos no ms em: 

1) Venda de leite: . , , . • . . , . • . 	• , . , , 	22 
 

2) Venda cio animaiss . . . . . . . a • • • . • . . . 	28 	 1 1 	1 
3) Venda de esterco: . . . . . s • . a a • • . a . a ' a • 	34 	1 	t 1 	1 
4)Empr5timosocu&rios:..a..........39( 	Iii 	11 íI 
5) Recebimento de a].uuo1 de pastagerias . . . . . , . . . 	46 	1 ] L 

52. 



53 1 

As variveis estacadas para anlises, bem corno as variaveis calculadas 

nesta etapa, so apresentadas nos quadros "Variaveis Estocadas para An 

uses" e "AniIises do Acompanhamento de Fazendas". 

As anotaçes das despesas feitas pelos criadores referem-se aos gastos 

do mas e, em alguns casos, no 'necessariamente aos consumos do mas 

Isto quer dizer que, em um determinado mas, um criador compra, por exem 

pio, sais minerais para dois meses e as despesas em mineralizaço apare 

cem apenas no mas da compra. 

Esta é uma limitaço do cicuIo mensal do custo operaciorial. Esperá-se 

controlar esta limitaça fazendo, ao final de cada periodo, um levanta-

mento do estoque dos insumos adquiridos e fazendo ciculos acumulados 

mas a mas, do custo operacional e das receitas. 

3 9  etapa: Esta etpa refere-se à analise da eficiancia econamica das f.ir 

mas que esto sendo acompanhadas. 

A eficiancia econamica pode ser definida como o montante mni 

rno dos diversos recursos econmicos que resultará no mais al-

to nivel de lucro, que o agente de torr1ada de deciso pretende 

maximizer. Se o objetivo é o lucro da exploraço leiteira,to 

dos os eventos que promovem a reduço dos custos de produçao, 

conquanto se mantenha nos nveis desejados de lucro do produ-

tor, iro de encontro aos requisitos de eficiancia econmica 

crescente. Os custos de produçao esto relacionados às utili 

dades criadas (ex: produço de leite) e à eficiancia da oper 

ço. A efciancia, por sua vez, pode ser estudada sob o pon-

to de vista operacional e de preços. A eficiancia operado-

nal refere-se à relaço fator/produto, obtida no processo de 

produço, enquanto que a eficiancia de preços se espressa pe-

la precisao com que os preço refletem as tendancias de ofer-

ta e procura do mercado (4, p.4). 

A eficiarcia de preços indica em que condiçes o produto de-

ve ser comercializado. A ineficiancia de preços pode ser a-

presentada de diversas maneiras. Os preços se alteram no de-

correr do tempo, acima do custo de processamento e de comercia 

1 izaço de determinado produto; isso revela alguma inefician-

cia no preço. Se, por outro lado, os preços em um local so 

diferentes dos preços de outro local e acima dos custos de. 

transporte, isso revela uma ineficiancia de preço. 



54, 

vkRxLvs ESTOCA.DAS pi AXÁLISES 

DA 
?.LGIn G0LAS 

a1  01 11 - 12 2.morc d.e reprodutores 

a2  01 13 - 15 " 	" 	vacas em 1aotaço 

33 1 01 16 - 16 vacas secas 

01 19 — 21 novilhas enxertadas 

a5  01 22 - 24 novilhas no enxertadas 

a6  01 	. 25 - 27 bezorras mamando 

37  01 28 — 30 " 	" 	bezerros rnanando 

33  01 31 - 33 machos desmamados 

39  01 34 - 36 . ' 	animais cio serviço 

a10  01 37 — 41 litros &e leito vendidos no ms 

a11  01 42 - 45 " 	" 	° 	para aleitamento artificial no 

01 46 — 48 . nimoro de 'oezerros no aleitamento artificial 

3
13 

 01 49 - 52 : litros de leito oorisuiicios na t'azond.a no rnrn 

a 01 53 - 54 : níxnero cio vacas vendidas 

01 55 - 56 " 	H 	fl 	compradas 15 
a16  01 57 " 	reprodutores vendidos 

a17  01 58 11 	 conpradoa; 

a18  01 59 - 62 .rea da 	ropried.d.o - lia 

a19  01 63 - 66 em pastagem - lia 

a20  01 67 - 69 " 	H 	forrageiras para corte (capinoiz'as) - lia 

a21  1 	01 70 - 72 ii 	 (cana) - lia 

a22  01 73 - 75 ' 	 aiivais jam corte - ha 

a23  02 11 — 12 vacasem iact.çao: oapim picado - n 0  do dias de t 

a 02 13 - 18 U 	ii 	 11 	- 	g gastos no 

25 
02 19 - 20 ; oaia - ng cio d.iaa do trato 

02 21 - 26 - Kg gastos no ms 

a27  02 27 - 28 " 	 : siÏagem - ri 0  do dias de trato 

a23  02 29 - 	34 " 	" 	 - Kg gastos no 

29 J 	02 35 - 36 : oonentrdo- n 0  do dias do t 

a30  02 37 - 40 6LWr,03 no mos 

a. 1  02 41 — 42 bezerros: capim pisado -n 0  de dias de trato 

"ato 

ito 



02 

02 

H 	02 

02 

H 	02 

02 

02 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

.1 	03 

03 

03 

03 

03 

03 

H 03 

03 

03 

03 

03 

04 

04 

04 

04 

a32  

a33  

a34  

a.35  

a36 

a37  

a33  

a39  

a 

a41  

a42  

a43  

a 

a45  

46 
a47  

a48  

a49  

a 

a51  

a 52 
a53  

a., 

a.. 

a55  

1. 

a53  

a. 

a6 , 

a62  

55. 

VÂRIÁVIS ESTOCÀDAS PI.R/. ÃNÁLISES 

iN 
	

ÁGIWÁ 	COTJJNAS 	 .3PECIFICÂÇX0 
VIU LVEL 

43 - 46 bezerros: capim picado - 	g gastos no mÔs 

47 - 48 cana - 	Q cio dias do trato 

49 - 52 11 -  KS gautos no ms 

53 - 54 silagem - 	Q do dias de trato 

55 - 	8 ií 	 - Kg gastos no rzo 

59 - 60 : conoentrado - nQ de dias de trato 

61 - 64 : 	 - 	g gastos no m&s 

11 - 12 vacas socas e novilhas: oapiu picado - n 	d.ias trato 

13 18 	: 
n 	 1 	 - 	gaztos ms 

19 - 20 1 	 cana - nado dias do trato 

21 - 26 - . 	gastos no ms 

27 - 28 

33- 	: 

: 	s1aom - r. 9 cio dias cio trat' 

 : 	 - K& gastos no us 

34 35 II 	 : conoentrado - nQ cio dias 	ra 

36 - 40 - K 	gato 	nd m 

41 - 42 erodutorea: capim picio 	nQ de dias de trato 

43 - 46 ti 	- :: 	gastos no 

47 - 48 : cana - 	Q do dias do trato 

49 - 52 - Kg gastos no 

53 - 54 : silagem - 	do dias cio trato 

55 - 53 o 	Kg gastos no 

59 - 60 : conoentrado - nQ de dias de 	rato 

61 63 - Kg gastos no 

64 - 67 minoraÍizaço do rebanho - 106 de sai cora 

68 - 71 Ii 	It 	 Xj do farin 	de csoc 

72 74 - 	cio concentrado 	r.nora1 

75 - 73 1 	ii 	- 	do sal 	ir1eriizacjo 

11 13 o-doobra eventual - n 	sorvico 	aia$o:. 

14 - 17 II 	' 	 - ri 0  sersrioos coraaio 

18 - 20 tt 	II 	 yO 

21 	24 	1 	11 ti 	 ri serv.ços coa;acio 



DA 4

PÁGINÀ 
VARIÁVEL 

3 

a65  

a, 
L) 

/ 
o7 

a. 
o9 

a70  

a71  

a72 

a 73 
a74  

a75  

a76 

a77  

a73  

a79  

a 

a81 

a82  

a53  

a 

a85  

a86 

a, 

a., 

o 
a. 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

05 

05 

05. 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

0 5 ,  

05 

05 

05 

05 

06 

06 

06 

vARIfvEIs IST0CAÂ3 PARA ANÁLISES 

56. 

COIifflAS ESPLCIFICAÇ0 

25 - 32 	1 va1oi das terras on pecuLria 

33 - 39 	: das benfeitorias 

40 - 46 " das mu.inas 

47 - 53 " dos anirnais 

54 - 55 n.inaz'o de nascimentos no morj 

de mortes de roprodutoro 

57 - 53 do de vacas em iaotwc 

59 -. 60 " de " 	de vacas socas 

61 62 " de " 	do novilhas oixertadaz 

63 - 64 " do " 	de novilhas no onxertadz 

65 - 66 " de ° 	de bezerras maancio 

67 - 68 de " 	do bezerros marr.ando 

69 - 70 " de do racbos desmanidoa. 

11 - 15 gastos em: conservaço de pastagens 

16 - 20 U : formaço de pastagens 

21 - 25 : aluguei de pastos 

26 - 29 ' " 	: conservaço de forrageiras para coro 

30 - 34 " formaç.o cio ±'orrageiras para oore 

35 39 : ormaço e conserv. de forrag. p/ siiago 

40 - 43 : minera1izao 

44 - 48 1  eneilagem 

49 - 53 : concentrado ooprado 

54 - 58 " " 	: concentrado produzido na fazenda 

59 - 62 " 	: vaQinaçes 

63 - 66 ó 	; teste do bico1oce e outros testes 

67 - 70 : combate a endo o octoparasitas 

71 - 74 produtos cu.rati -vos 

75 - 78 	f : insemjnaçao artificial 

11 - 14 : po1ivitaznnioos 

15 - 19 : transporte da produço 

20 - 23 Ii 	: 



57. 

viaiÁinis ESTOWAS PAnA A.TÁLISS 

N 	DA 
V.nIÁvL 

PIGINA COLXXNAS $PECIICAÇX0 

06. 24 - 27 Gato cnn:ICM a94  

a95  06. 28 31 : Impo5tot. 

a96  06 	: 32 - 36 : combustve1,1ubrifica.nteB o enGrj. çia (lOriC 

06 	: 37 - 41 : mo—c1e--obra oontratada e usai.a. no maneju a97  

06 42 - 45 ; sorviços vetorinri0s a93  

06 46 - 50 l U ; reparos d,e benfeitorias a99  

a100  06 51 - 56 u. ; oonstro de benfeitorias 

a101  06 	. 57 - 61 ; reparo de mquinas e equipamonto 

06 62 - 67 ti ti aquisiçao de xrqu±nas e equipamoivQs a102  

06 68 - 73. compra d.o animaio a103  

06 74 - 78 : juros d.e elapróctimos pecu rios a104  

07 11 16 paamonto de dvid.as  pocwrias a105  

a106  07 17 - 21 : outras despesas 

07 22 - 27 roebimntos venda de leite a107  

07 28 - 33. : venda de animais 

07 34 - 38 ; venda do esterco a109  

a110  07 39 - 45 	. : erprstimos pecurios 

a111  07 46 - 50 ue : a1u1 de pastagens 



NLISS DO ACOPA &1NLO DE FLZND4.S 

VABIIVEIS 
ÇÀ.LCtJLILDÂS 

SPIPICA.ÇXO 
1 	

V.&RI11TIs• INVOLvID4.s 

58. 

a1  

a2  

a3  

a4  

a6  

+ a + a + 54  55  + a + 	+ 

(a.LX)x 100 

(a2 -X9) z 100 

(a3.X9) x 100 

(a-X9) x 100 

(a5+X9) xoo 
(a6 -X9 ) x 100 

(a7.-X) z 100 

(a8 .-X9) x 100 

x 1,25) + 	+ ( 53) + ( 54  x 0,75» 

+ (a x0,50)'  + (a6  z 0,25) + (a x 

x 0,25) +8 x 0,50) + 

(a2 53  + 54) j- 

(a67) j 	+ 53) x 100 

68 a
1) xlOO 

692 x 100 

x 100 

(
5l

.L. z 100 

(aT2Ta) x 100 

(ai73J-a'6 ) x 100 

(574 .i.s7) x 100 

(a,5j.a8) x 100 

xl 	NO de repzodutores 

x2 	Xâ de vaoas em 1aotao 

x3 	NG de vacas secas 

x4 	Nâ de novilhas enxertadas 

NO de novilhas no enxertadas 

x6 	NO de bezerras marrando 

X7 	NO de bezerros mamando 

x8 	Na do machos dosmamados 

z9 	Tbtal de a'iimais do produço 

x10 
	% de reproditores 

xli 	% de vacas em iaotaçao 

% de vacas secas 

X 3 	% de novilhas enzort4as 

X14 
	% de novilbas no enxertadas 

X15 
	% do bezerras mamando 

% de bezerros mamando 

X 7 	% de machos d.esznamad.oa 

X18 

Re1aço vaca/touro 

x20 	% de nascimentos 

Morte de reprodutores - 

x22 	" de vacas em iaotaç.o - 

z23 	 de vacas BOO5$ - 

x24 	' de novilhas enxertadas - 

x25 	' de novilhas no enzertadas4 

x26 	" do bezerras xnanian.o - 

x27 	" do bezerros mamando - 

x28 	" do machos desmamados - 

4 



ANÁLIM DO AUOMP^MWTO DE PÂZDÁS 

59. 

VABI.Lv:Bas 
CLCULAILS - 

x29  

x30  

X3:L 

x32  
x33  

x34  

x35  

x36  

x37  

x38  

x39  

x40  
x41  
x42  

x43  
x44  

x45  

x46  

x47  

x48  

x49  

x50  

X5:i.  

x52  

x53  

x54  

x55  

isPcIFIOA910 

Mtos do rebanho total % 

Taxa de subotitu.içao de vacas 

irGa em pecuria/.rea total 

UÂ/ia, de pastagem 

Ng vacas em lactaço/ha forrag. p/oorte 

h'g de capim picado/dia/vaca 1aotaço 

Kg de cana/dia/vaca 1aotaço 

ig de silagem/dia/vaca laotaço 

g de concentrado/dia/vaca 1actaço 

de capim picado/dia/bezerro 

K€ de caria/dia/bezero 

Kg do si1agem/cu.a./bezerrc 

Eg de oonoentrado/d.ia/bezerro 

Kg d.s capim pioado/nov. + vacas secas 

lCg do oana/dia/nov. + vaca seca 

Cg do silagem/dia/novo + vaca seca 

Kg d.e oonoento/cU.a/novo + vaca seca 

Xg de capim picado/dia/rpz'od. 

Kg do oana/d.ia/reprodo 

Kg do eilagem/dia/reprod.o 

Kg de oonoentrado/dia/roprod.. 

Gramas de sal ooa/diaAJA 

' 	de farinha, do ossos/dia/1i& 

" de sal oomun + cano. mineral/U'Á 

° 	cio aJ. mineraiizadio/ciiatLTA 

Litros do leito vendidos/dia 

de " produzidoa/d.ia  

V&EIÁVEIS ENVOLVIDAS 

+ a69 + a70 + a71 72 
.+ 4 +a75)X9 	xlOO 

a14 -(a2  + a3)1 x 100 

(aj9  •t• 	+ a21  + 	'18 
aJ9  

+ a 	+ a22) 

24 	2 

26 	
a25)-- 	

2 
(a28 a 	)f 27 w2  

B! a 

(432+431)+(46 + 47 ) 

(a34-a33)+(a6 + a7) 

(a36_a35) ._(a6 + 47) 

(a38 . a37) 7(B6 + a7) 

(a40.-a39)t(a3) + (a4 xO,75) 1 

+ (a5  x o,so)J 

'42 	
a41).;..[Id•em x42 ] 

(a 	_a43)LIdem X421 

(a46 - a45»{Idem X42 I 
(a48 & a47) . al 

(ad- a49) 	ai 

54 	53 
((a55 x iõõo) + a- x 

x 1000) 1 - x 18 

(a55 +a57 ) 	x 1000 + K]-,x 1 

((a58 x 1000) + KI + x 18 

+ a11  + 

8 

T3 

* 
- i.unero de dias no moa 
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VARIÁVEIS - 	 VARIÁVEI S ENVOLVIDAS 

Ma 

Litros/clia/vaoa em iaotaçao 

1 	/ 	"/total ce vacas 
1 / 	"/ha na arploraço 

X59  g d.e cone entrado/dia/vaca, em lao- 

taço/li troe /&ta 

% da mo-d,e-obra familiar sbro 	a 

n1o_deobx1a total 

Litros de 1aite/da/mo_do_obra por 

rnanento/dja 

hana exp1oraçao/mo.4o-obra total 

por dia 

Vaoas em laot./mo...&eobra porma - 

nente/àia 

ta1 de oabe9aB/mo- de obra perma- 

nente/dia. 

Estoque do oapital/litroa/dia. 

Castos em aiimentaçao 

Gastos o/ a sanidade do rebanho 

Gastos o/ inipostoe e taxas 

X69  Gaats c/ transporte, combustível, 

lubrifioantee eeria e1trioa 

7-70 Gastos 0/ reparos. de benfeitorias, 

q,uinas e equipanentos 

Juros. 

X72  1Zo.4eebra 

a2  

(a • a3) 

~ (a19  + a + a21  + a22 ) 

( a30 + a29) x 1000 + a55 

t (a5  +a61)-'(a59  + a + a61  + a62)Jx 

x100 

+ a62)+K] 

(a19 + a + à 21 + a22) .t(a59 + a + 

+ a61  + 

a2.'-L(a61 + a62)KJ 

+ a62) K] 

(463 + a64 + a65 +a66)x55 

a76 +a79 
+ (a-.10) + aBi + a82 

+a83 + a + a5 	
91 

a86 +a87 +a+a +a98  

a93 +a 4 +a 5  

a92  1 a96  

a99  + a101  

a1  

a97 
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Outr,s despesas flormais 

Custo operaoiQnal 

Rooebinento 

Saldo. 

X77  Custo operaoionaJ. poz litro 

Reoebimentos por litro 

X79  Saldo por litro 

Fluxo de caixa 	entradas 

Fluxo de oa.za 

de caixa 	saldo 

'9O a106 

X67  X + X69 	 p. 
+X73  

a107  + a108  + 

x .-x 
75 74 

(7'74)+(a 	a 	
1 

ai)) 

+ a + a13) 

61O 
a + a13) 

+ a1 
•': a1 

+ a77  +a78  + a]00  + a102 + 1O3 + 
+ a105  

(x) - ( x81) 



As reaçes ckscritas sZo aescnLadas na i - 

gura 1.. 

Custo 
r$/1i 

/ Cur'a cIo 
/ Custo 

Empresa  

Ezresa 
0,70 -- -- - - - - -,-- 	Empiesa 

0,60 	 ----...100 

Cuivade 
Eficiencii 	 1 	 1 

	

Fcn&ntc 	 . 

• 	__________________ •________ 	 : 	 _ 	 ___ 

	

___ 	 - 	
• 	 2b iiJii±oí 

Espera-se, pois, que a decontposiço e comparação dos cu-

tos entre diferentes propriedades permitidentificãr os pontos de 

estrangulamento da exploraço leiteira e, consequentemente, os fa-

tores que interferem no processo de produção e na produtividade da 

exp1oraço. 

2. 

(lia) 
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Nessa etapa de anHse há a preocupaço de se verificarem os efeitos do 

tamanho das empresas em estudo, representado pelo volume de produço di 

ria de leite, sobre o seu custo. Procurar-se-ao verificar tambm as re 

laçes entre os custos das empresas e sua eficincia em relaço s demais 

empresas. 

Bress ler e King (2.p. 404) acentuam que, "para urna dada isoquanta de ef 

cincia unit.ria, uni preço relativo dos fatores e uma posiço observada 

de cada empresa sobre a isoquanta ou acima dela e à direita da isoquan-

ta, é possivel formar uni indice de eficincia tcnica, um ind ice de ef i-

ancia-preço, e o produto dos dois, o indice de eficincia econômica. 

Enfatizam, ainda, que a eficincia econamica é equivalente ao indice de 

custos mdios. 

A isoquanta de eficiancia unitria representa o indice de custode pro-

duço dos diversos tamanhos de empresas. 

A empresa com menor custo total mdio tem indice de eficiancia econmi-

ca 100, e as outras tam indices de eficiancia econmica menores que 100. 

A base para se fazer uma estimativa de um indica de eficiancia econSmica 

para um determinado nivel de produço é o custo total por unidade de pro 

duço. Assume-se, assim, que as empresas com menor custo total mdio 

por unidade de produço so as que tam maior eficiancia econmica. 

A eficiancia de qualquer outra empresa será determinada pela razo de 

seu custo de produço dividido pelo custo da empresa mais eficiente, o 

que pode ser assIm expresso: 

EH = 100 

onde 1 
EFi. 

.é o ind ice de eficiancia econmica da empresa r; 

10T 	
o indica de custo em relaço à empresa mais eficiente. 

O quadro 1 apresenta uma situaço hipottica em que so determinados os 

indices de eficiancia econmica de tras enpresas. 
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QUADRO 1. Exemplo hipottico da determinaço do índice da eficiancia 

A 

eco nom ca 

Quantidade 
Custo medio 

'ind ice de índice de 

Produzida 
(Or$/1 itro) 

custo eficiencia 

 (litros/dia)  méd i o econ mica 

A, 150 0,60 100 100 

B 240 0,80 133.33 75 

C 80 0,70 116.66 86 

D 150 0.80 133.33 75 

* É obtido dividindo-se cada custo mdio menor custo mdio. 

1 	= 100 

CT CM 
e 

A empresa "A" produz 150 litros/dia a um custo mdio de C4,0,60/1 itro. 

É, entre as trs, a que apresenta o menor custo unitrio. 

Por esta razo seus 'índices de custo mdio e de eficincia econ&mica so 

iguais a 100. 

A empresa "B" produz 240 litros/dia a um custo mdio de C40,801 litros. 

Isto indica que o custo mdio/Iitro da empresa "B" 	33.33% maior que o 

da empresa "A", a de menor custo mdio, o que corresponde a um índice 

de custo mdio igual a 133.33. O indíce de eficincia econmica da em- 

presa "6" seria, por conseguinte, 75. 	Isto indica que a empresa 

produzindo 240 litros/dia, 	apenas 75% eficiente em relaço 	empresa: 

Observa-se, ainda, que a empresa "D", produzindo um mesmo volume de pro 

duço que a empresa "A", apresenta um custo unitrio mais elevado. 

A partir desta comparaço entre as eficincias destas duas empresas,pro 

cur'ar-se-o decompor os custos de cada uma delas e, a partir disto, iden 

tificar qual o fator que mais teria onerado o custo de produço da empre 

sa 
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