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RESUMO: Este estudo apresenta o desenvolvimento de. um instrumento
informatizado de controle gerencial para a bovinocultura de corte, o qual abrange
aspectos zootécnicos, econdmicos, financeiros e administrativos, adequados As

especificidades tecnolégicas mais comuns da pecuaria de corte. Resulta em
informagées técnicas que permitem a andlise de desempenho e o controle das
atividades desenvolvidas. O instrumento informatizado, denominado BOVINO,
permite o gerenciamento técnico-administrativo da propriedade, com a utilizagio
de metodologias consagradas. Os resultados provém da sistematizagao de
informagées do mercado e da otganizagao, através de um plano de contas que
inclui receitas, despesas, inventarios e indicadores de mercado. Este artigo
contempla os componentes do plano de.contas, demonstragdes de resultados,
indices financeiros e zootécnicos, além da apresentagao da aplicag4o do instrumento
através de um estudo de caso.
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INTRODUGAO

A literarara exiscente sobreccustes de produgio na bovinoculeura de corte,
révela que os programas que utilizamy recursos de informatica ne controle ¢

apuracio de resultados da atividade s40, em. quase sua totalidade, provenientes
de-outros pafses. Dadas as caracteristicas peculiares desta atividade no Brasil, em
suas diversas regi6es,‘e ainda os diferenves sistemas de-eriagio aqui encontrados,
tais instramentos:s46pouco aplicados.

Segundo “Tung (1990), “em alpuns casos, a ies entre © éxito € oy
fracasso pode-ser resumida em duas p

Meno! gral’, OF bal
;

administragia agrapec Ha que deve pecs ay iniclament, com métodos

imachio. do. restiltado ‘final do cmpreemdiinertto”
‘os & Marion (1993) seguem 4 mnesing linha afirchando qu

da empiesa rural depen basicamente de stu gran dé petenciamento, coi
habilidade téchica ¢ administiativa, pata 6 aproveltamente racional dé recursos 4.

sua disposigao, tais comior terras, maquinas eimplementes, recursos: humanos,
inftaestrurura-da fazenda, animals reprodatores’ & informvacées para tomada de
decisées-a respeite das fatores internios @ extertios na producto; pata garantira
luero 6 4 eontinuidadé da pres:

As:tnfosmages externas j4 existem em abufdincia: na maior parte: das
regides do Brasil, podendo ser fornecidas por entidades governamentais ou
entidades de classes Jipadas

: @

setor, bem. como -pela midia. especializada, por
mais capacitades, Para obter todo tipo de

infbemnagd externas, basta a vontade de ter acesso a.qualquer uma dessas-fontes,,
séitt Que fiaja, a jwalquet cust pata sua obtenqao: Neen:
watles autores, Attic eles Guedes (1989), Salieatami 6 deseonhecittiento dos

jag: do rebanho; “Na. pecu' iande: corte € comum se abservat
earia ‘eserituragao zootéenica. e contébil « o desconhecimento dos

produtoressobre os indices zootécnicosda rébanhoe suas implicagdes ne sucesso
do etipreendimento” eoloca Guedes (1989).

Segundo Marion: (1985), “ha uma necessidads latente de ctlagao de:
inseramentosde controle da atividade pecuaria de corte, pois os padres utilizados,
utidlnerite ni grandes empresas do. setor catacterizam-se, basicamente, pelo
empitisms pela aplicaray de metodologias consagradas a outroy serores: mais

C om afitmar “a complexidadé,. a.
auséncia deinfarmagdées ¢.de instrumentos administrativesna peeuaria de corte:
€ verificada na eseassez de literatura espe immuitas-pecuiliaridades
no que se refers, por exemplo, 4-contabilidade de custos.de produgio”.
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Essa situagao tornou-se alvo de preocupagao ¢€ interesse do meio cientifico
e.de profissionais ligacos ae setor, os quais geraram, nos Ultimos anos, diversos
modelos. de: sistemas de: informacao e controle informatizados. Tung (1990)
afirma que “na agricultura, como ‘na industria, 0 que conttibui para maior ou
mierior sucesso é a capacidade de deciges. Quarido a decisio é tomada de forma
correta e a tempo, o sucesso tende a aumentar. Essa maior contribuicao.ao sucesso
empresarial depende da existéncia de dados. Para atingir o alvo, que é 0
fornecimento de informagées para uso. getencial, a computacao representa um
papel relevante (..) Na agropecwaria, como ha agtoindustria, um dos alvos é
melhorar as informacdes pata o processo decisério. Com o advento do
computadot, aprimaram-se os sistemas de informacdes”.

Atualmente, é pogsivel encontrar diversos programas desenvolvidos
pata as atividades agropecuarias, mas sao feltos por encomenda e consideram
as peculiaridades da propriedade contratante, preservando os processos
administrativos ¢ tecnoldégicos ja utilizados. Os resultados deste procedimento
a0 custos elevadds dos ptogramis e ineficiéncia quando aplicados em outras
propriedades. Considera-sé que alguns programas sejam limitados-na geracdo
de informacées, por ehfocarem apenas parte do processo produtivo, como
manejo ou desempenho zoetécnico ou custos de produgio. Guedes (1989)
afirma que “é complexa a andlise conjunta do desempenho técnico ¢€

econémico, na. pecudtia de corte. Poucos sao os trabalhes. que abordam
instrumentos de carater administrativo. Geralmente, os modelos disponiveis
sio parciais, tecnicos Gu econdmicos, ou sao de dificil manipulacao. Esta
Situagdo é ainda agravada péla heterogeneidade dos sistemas produtivos e
também pela falta de informagées sobre os mesmos.”

Considerando essas afirmacgdes, o problema € a necessidade de
desenvolver um instrumento adaptade: as. caracteristieas peculiares da
bovinocultura de corte que seja capaz de fornecer dados uteis e que possa facilitar

© processo de gerenciamento ¢ tomada de decisdes, necessarios para a melhoria
do desempenho econdmico € zootécnico da,atividade. E importante, ainda, que
tal instrumento permita avaliar os resultados obtidos na.empresa em questio, em
periodos especificos e a0 longo do tempo, ¢ que nfo aptesente dificuldadés de
operacionalizagdo, podendo ser utilizado patra diversas propriedades com

tecnologias distintas.
Este estudo objetiva elaborar um insttumento informatizado de controle

zootécnico, contabil ¢ financeiro, adaptado as necessidades € peculiaridades da
bovinocultura de corte no Brasil. Para tanto, a sistematizacao dos dados e.a. geracio
dos resultados apoiaram-se em metodologia que vai desde a classificagio de
custos € receitas para a elabotacdo do plano de contas até.os relatérios contabeis
e indices financeiros e zootécnicds, resultando hum instrumento de controle ¢

gestao técnico-administrativa.
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MODELO TEORICO-ANALITICO

A coleta de dados foi tealizada “ex-post”, a qual permite que sejam
feitos controles fiéis da propriedade em questao para a apuracao de seus resultados,
desde a apuracao da rentabilidade de suas atividades, participagao de seus custos
€ receitas, até os efetivos resultados das tecnologias e manejos dos rebanhos. A
correta observagao da realidade da organiza¢ao, assim como simulagdes de
cenatios, também possiveis no instrumento, permitem a elaboragdo de
planejamentos em qualquer nivel pois alimentam o processo decisério com
informago6es titeis e precisas.

Os dados teferem-se as receitas, aos custos, ao capital ¢ as informagées
de mercado (cotagdes do délar e do rebanho). Estes dados sao finalizados
automaticamente em um Demonstrativo de Resultado de Exercicio e um Balanco
Patrimonial, os quais sao analisados através de indices financeiros ¢ econémicos.
Ja como resultados das informagées sobre o manejo do rebanho, sio
apresentados e calculados automaticamente varios indices zootécnicos os quais
sao apresentados neste estudo.

: Classificagao de Receitas e Custos

Utilizando-se a teoria basica de custos que os classificam em custos
fixos® ¢ custos variaveis®, os. custos e as receitas foram também classificados
em caixa ¢ nio-caixa.

Os custos caixa sio aqueles que envolvem somente transagées em
dinheiro, podendo ser fixos como a mio-de-obra permanente ou varidveis a
exemplo da mao-de-obra temporaria (Mattos et al., 1988).

Os custos nao-caixa referem-se aos custos que nao envolvem transagdes
em dinheiro. Também podem ser fixos ou varidveis. Por exemplo, a depteciagao
€ um custo fixo nfo-caixa e o juto imputado sobre 0 custo varidvel é um custo
variavel ndo-caixa (Mattos et al., 1988). .

Nas empresas agropecuatias, o conceito de receitas abrangem nao
s6 a venda de produtos, aluguéis de ativos e prestagdo de servigos a terceiros,
que dao origem aos ingressos no sentido comtabil (receitas caixa), como
também os produtos reempregados nas atividades agricolas e a reavaliagao
dos ativos, inclusive rebanhos (receitas nio-caixa) (Aloe e Valle, 1981).

As receitas caixa, segundo Mattos et al. (1988), sao aquelas em que ha
efetiva entrada de dinheiro. Ja as receitas nao-caixa, de acordo com o mesmo

> Sao aqueles com duracao superior ao ciclo de produgio, os quais no se incorporaram totalmente ao produto no curio
prazo.

* Sio aqueles com duragio igual ou menor que um ciclo de producdo, incorporando-se ao produto no curto prazo.
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autor, 840 aquelas. que nao representam efetiva enttada de dinheiro.
Com esta classificagao de caixa e nao-caixa, é possivel ao administrador

gerenciar com maior facilidade seu fluxo de caixa e também conhecer seus
resultades operacionais de giro de recursos monetarios e de renda de capital.

A seguir € apresentado um Plano de Contas resumido retirado do
instramento elaborado:

Plano de Contas

Receitas Caixa Receitas NZo-Caixa
‘Venda de animais Vatiacio do inventatio do rebanho
Arrendamentos Variagao do inventario dos demais ativos

Setvicos de maquinas
Venda de demais ativos
Outras receitas caixa

Custos Variaveis Custos Fixos

Caixa Caixa
Medicamencos Mio-de-obra permanente
Vacinas Demais custos fixos caixa
Mineralizagao
Alimentagao suplementar Nio-Caixa
inseminagao artificial Depreciagdes
Assiténcia técnica Jures sobre investimentos
Mao-de-obra temporaria
Servicos de terceiros
Manutengao de maquinas ¢ equipanientos
Matetiais para manutencio de benfeitotias
Insumos para manutengao de pastagens
Combustiveis e lubrificantes
Demais custos yaridveis caixa

Nio-Caixa
Juros sobre custo vatidvel caixa

- Demonstrativo de Resultado de Exercicio

© Demonstrativo de Resultado de Exercicio (ORE) tem como
finalidade revelar o desempenho econémico da empresa (lucro ou prejuizo),
justificando as decisées administrativas tomadas ¢ esclarecendo a maioria das
causas das alteracdes softidas pelos componentes patrimoniais, durante 0 exercicio
social considerado (Santos, 1991).

© DRE permite que haja uma confrontacdo real entre as fontes
€ os usos dos tecursos. Deste modo, pode-se dizer que o DRE € um relatério
dinamico no témpo, resumindo receitas. e ganhos, despesas ¢ perdas, cuja diferenca

277



© Agronegécio Brasiteiro; Desafios e Perspectivas

fornece o resultado econdémico que.altera o Patriménio Liquido (Iudicibus, 1987).

‘ Balanco Patrimonial

O Balanco Patrimonial (BP) é um tipo de demonstrativo financeiro
que oferece uma visio estética da estrutura de capital da entidade em uma
determinada data, refletindo os efeitos dos atas e fatos administrativos sobre
os elementos patrimoniais. Ou seja, o BP tem como finalidade mostrar a
situagio financeira e patrimonial da empresa, em determinado ponto no
tempo, possibilitando a identificacao das alteragdes ocorridas entre dois ou
mais pontos (Santos, 1991).

- Indices Financeiros

A razdo entre varios itens do BP permite o calculo de diversos
indicadores financeiros uteis na determinagao da situagdo de liquidez e

solvéncia da empresa e¢ na avaliacdo do grau de risco associados aos
empréstimos ¢ investimentos, conforme afirma Santos (1991).

Os indicadores de liquidez visam medir a capacidade de pagamento de

uma empresa, ou seja, sua habilidade em cumprir corretamente as obriga¢gdes
passivas assumidas (Gitman, 1984).

De acordo com Gitman (1984), os principais indices de liquidez ¢ suas
respectivas formulagées sao:

Liquide Corrente = Ativo Cirenlante/ Passive Circulante (1)

Liquidex Seca = (Ativo Cireulante - Estoques)/ Passive Cirenlante (2)

Liquidex Imediata = (Saldo Conta Correntet+ Saldo Aplic.Financeiras) | PassiveCirculante (2)

A solvéncia de uma empresa mede sua capacidade de saldar todas as
suas obrigacGes através da venda de todo o seu ativo, em um prazo suficientemente
grande. Este conceito, portanto, refere-se ao longo prazo, ou seja, é uma medida
de solvéncia financeira se a empresa for vendida (Santos, 1991):

Solvéncia Geral = Ativo Total (Passive Circul+ Passive Exxag. a Longo Prazo} (4)

Os indices de endividamento fornecem uma idéia da estrutura de capital
da empresa (Martins e Assaf, 1985). Os principais indices sao:
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Patticipagdo Cap. Terc. = (Passivo Circulante + Passivo Exigivel Longo Prazo) 0)
Passivo Total

Participagdo Divida Curto Prazo = Passivo Cingulante

(Passivo Circulante + Passivo Exigivel Longo.Prazo) (6)

A alavanca financeita é um indice que refere-se 4 capacidade de
endividamento da empresa, ou seja, ua habilidade em obter recursos de-tereeiros
(Noronha, 1987):

Alavanca Financeira = (Passive Circulante + Passive Exciginel Longo Prazo) @
Patriménio Liquida

Ura das téchicas mais simples de aplicagao €, ao mesmo tempo,
mais. importantés no que sé réfere 4 tiqueza das informagSes geradas para a
avaliagao do desempénho empresarial € a andlise horizontal e vertical. As
comparagoes dos valores, absolutos através do tempo e, entte si, relacionaéveis:na
mesma demonstragéo contabil, sao desenvolvidas, respectivamente, através da
andlise: horizontal e vertical (Martins e Assaf, 1985):

Variagao Horizontal = (Ax1/Ax0) x 100 ¢€ (8)
Variagao Vertical = (Item de.A] Total de A) x 100 )

A variacao. horizontal corresponde ao numero indice do periodo x1,
podendo ser calculado-para qualquer item de demonstragées contabeis, indices
financeiros ¢ indices zootécnicos. Axl é 0 valor do item analisado no periods
x1 e Axi é 0 valor do ‘mesmo item no période x0, considerado data-base,

A andlise vertical constitui-se idéenticamente num. processo
comparative, e é desenvolvida através de comparacdes: relativas entre valores
afins ou rélacionaveis, identificados numa mesma demonstracao contabil (num
mesmo petiodo).A analise vertical consiste em déterminar a participacao
petcentual dos itens do demonstrativo em relagdo aos grupos que os cantém .

A formulacio do Demonsttativo: de Resultado do Exercicio , a estrutura
de capital através do. Balanco Patritnonial ¢ os Indicadores Financeiros estado
desctitos em detalhes na dissertagao que deu ofigem a este artigo (Canziani, 1997 ).
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- Indices Zootécnicos

De acordo com EMATER e ACARPA (1978), a atividade dé pecuaria

em geral € complexa, pois muitos fatores atuam isolados ou interligados,

determinando 0 sucesso ou nao do empreendimento. Como em qualquer

outra empresa , também na pecuaria alguns indices sao utilizados como

indicadores da eficiéncia com que se conduz a atividade. No caso especifico

de pecuaria de corte, os principais indicadores so os seguintes:

Tasca de Abate = (N? Animais Abatidos / N° Total Animais Rebanho) x 100) (10)

Desfrute = (N’ Total Animais Vendidos | N° Total. Animais Rebanho) x 100 (11)

Taxa Crest.={(N*AnimatsJan - N® Animas JanX0)/ N° Animais JanXO} x 100 (42)

Taoca de Prodnyo = Tasca de Desfrate + Taxa de Cresciento (13)

Taxa de Natalidade = (N° Nascimentos / N° Matrizes Rebanho) x 100 (14)

Taxa de Mort = (N° Total Mortes Rebanho | N° Total Animais Rebanho) x 100 (15)

Tasca de Desmame = (N° Bexerros Desntamados | N° Matrizes Rebanbo) x 100 (16)

Tasca de Cobertura = (N° Matrizes Rebanbo | N? Touros Rebanha) (17)

ESTUDO DE CASO

Para possibilitar o teste do instrumento informatizado, denominado

BOVINO, utilizou-se uma propriedade. no municipio de Sao Gabriel do Oeste,

Mato Grosso do Sul. Esta explora a bovinocultura de corte como tnica atividade

produtiva, caracterizada como criacio extensiva ¢ utiliza alguns recursos

tecnoldgicos, entre ele, inseminagao artificial, pastagens attificiais, mineralizagao,

utilizacio de medicamentos e vacinas, etc . A composicao fisica e tecnoldgica da

exploragio da bovinocultura de corte nesta propriedade corresponde ao padrao

médico das propriedades que exploram a pecuatia no cerrado sul matogrossense
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RESULTADOS E CONCLUSOES

Na aplicagio do instrumente (ROVINO), por dois anos consecutives
na proptiedade em estudo, cujas caracteristicas teenoldgicas e administrativas
podem ser consideradas come o padrio comum para grande parte das
propriedades da regido, foi demonstrada gua facil aplicabilidade, bem cottio a
qualidade das informatdes geradas e cohsequentemente sua eficiéncia no:auxilio.
ag Perenciametito de empresas: que exploram a bevinocultura de corte.

Os demonstrativos contabeis e seus respéctivos indices Ginancetrog €
zootécnicos), apresentados nas Tabelas 1,2,3 ¢ 4, evidericiam por-si sd a tiqueza
das informacSes geradas na aplicacao do BOVINO . Estes certarvente auxiliario
nos processos de devisio @ plangjaments dé proptiedades que disponham de.
pessoal técnica capacitado para interpretd-las ¢ manipulé-las eficientemente,

As insttuges bisicas para utilizacio do instrumento BOVINO. podem.
ser encontradas na dissertagio.de Canziani (1997, p84).

TABELA 1.- Tadices Zootéenicos da Bovinecultura de Corte da Prepriedade em, Estudo, 1993/°
1994,

Indices: 1993
~ 1994 Andlise Horizontal

Taxa de Abare 146 545 373,29
‘Taxa de Desftute 1474 27,24 213,81
Taxade Grescimento 15,48 5,88 38574
Taxa.de Prodagae 27,92 83,12. 118,61
“Taxa de Natilidade 56,54 20,62 120,64
‘Taxa de Mortalidade: 1,35 1,24 91,90
Taxa de Desmama 55,60 68,14 122,55
Taxa de Cobettura 18,79 29,00 154,33

FONTE: Canziani (1997)
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TABELA 2 - Demonstrativo de Resultado de Exercicio da Bovinocultura de Corte da Propriedade

em Estado, 1993/1994, em mil US$

Itens 1993 Andlise 1994  Anialise

{Ano 0) Vertical (Ano1) Vertical

ce une een (() eee A).
Reeeita Bruta 180,6 100,00 363,9 100,00
Receitas Caixa
Vendas de Animais 51,7 28,01 142,3 39,10
Demais Receitas Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Nao-Caixa
Variagho inventario bovino 56,8 31,46 2041 56,08

Vart.inv. demais ativos 721 39,93 17,5 4,82

Custos Varidveis Caixa
Medicamentos 38 3,61 1,7 1,75

Vacinas 1,6 1,50 2,5 2,49

Minetalizagao 8,7 8,42 7,6 7,62

Alimentagao suplementar 0,4 0,35 0,3 0,31

Inseminacio attificial 14 4,39 04 0,40
Assisténcia técnica 14 1,38 01 0,10

Mio-de-obra temporaria 0,6 0,56 0,05 0,05

Servigos de terceiros 1,4 1,33 45 1,48

Manutencio maq. Equip. 54 5,21 39 3,95

Materiais man. Benfeitorias 5,8 5,61 3,5 3,58

Insumos man. Pastagens 49 4,69 0,02 0,02
Combustiveis ¢ lubrificantes 61 5,83 47 4,75

Demais custos varidveis caixa 3,9 3,77 5,8 5,89

Custos Variaveis Nao-Caixa
Juros s/ custo varidvel caixa 27 2,62 49 1,94

Total Custos Variaveis 48,08 46,28 34,0 34,31

Custos Fixes Caixa
Mio-de-obra permanente 53 5,14 65 6,57
Demais custos fixos caixa 0,5. 0,49 1,1 415
Custos Fixos Nio-Caixa
Depreciagées (3,2) -3,04 3,1 3,12

Jutos s/investimentos 53,1 51,13 54,4 54,4.
Total Custos Fixos 55,8 53,72. 6,52 65,69

Toral Custos Caixa 51,2 49,29 39,8 40,09

Total Custos Nao-Caixa 52,7 50,71 59,5 59,91

Lucro/Prejuizo Caixa 0,4 0,59 102,5 38,73

Lucro/Prejuizo Nao-Caixa 76,2 99,41 162,1 61,27

Lucro/Prejuizo Total 76,7 100,00 264,6 100,00

Anidlise
Horizontal

(Base Ano0)
201,52

275,43
0,00

359,25
24,32

46,21
150,32
86,56
82,40
24,77
8,05
9,49

106,32
7241
60,94
0,38

7781
149,33

70,84
70,84

122,27
222,95

-98,18
102,51
116,86

1112
112,91

22.663,28

212,67
345,06

FONTE: Canziani (1997)
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TABELA 3 - Balanco Patrimonial da Bovinocultura de Corte da Propriedade em Estuds, 1993/
1994, em mil US$

Itens: 1993 Andlise 1994 Andlise Andlise Horizontal
(Ano 0) Vertical (%) (Ano), Vertical) (Base-Ana 0)

Ativo
Circulante 418,4 19,89 721,7 29,84. 172,49

Disponivel 33 0,16 102,4, 424 3.124,98
Saldo Conta Corrente 0,4 0,02 0,4 0,02 705,11
Saldo Aplicagdes Financeiras 29 0,14 102,0 422 3,571,73
Contas.a Receber 0,0 0,00 ue 0,00 0,00

Provisio p/ Dev. Duvidosos 6,0 0,00 0,0 0,00 0,00

Hstoques 41531 19,73 61953 25,61 149,17
Tostimos 09 0,14 09 0,04 105,03
Rebanhos 44,2 19,69 6183 25,57 149,27

Permanente 1.685,3 80,11 1.696,6 70,16 100,67

Benfeirorias 83,4 3,97 84,5 3,68 101,27
Maquinas ¢ Equipamentos 40,9 1,95 430 1,87 105,00

Terras 1.556,0 73.96 1.570,3 68,45 100,92
Animais de Trabalho 1,8. 0,09. 19 0,08, 103,03

Depreciagao @,2) 0,15 BY) 0,13 98,18

Total do Ativo 2.103,7 100,00 2.4183 106,00 114,95

Passive
Circulanté 0,3 0,02 0,3 0,04. 105,15
Saldo Déevedor Empréstimos 0,1 0,00. 0,0 0,00 0,00.

Conmas a Pagar 0,3 0,02 0,3 0,01 105,15

Bxigivel a longo Praza, 0,0. 0,00 0,0 0,00 0,60
Saldo. Dev. Financiamentos oO 6,00. 0,0. 9,00 0,00

Pattiménio Liquido 2.103,4 99,98 2.418,0 99,98 114,95

Lucto/Prejuizo Exercicio 76,7 3,65 2646 10,94 345,16

Lucro/Prejuizo Acuimulado 0,1 0,00 76:7 317
Capital Proprio, 2.026,7 9634 2.076,6 85,87 102,46

Total. do Passive" 2.103,7 100,00 2,418,3 106,00 114,95

FONTE: Canziani (1997)

TABELA 4 - indices Financeiros da Bovinocultura de Corte da Proptiedade em Estudo, 1993/

1994.
Indices 1993. 1994 Analise Horizontal

Liquide, Corrente 1.257,11 2.062,06 164,03

Liquidez Seca 9,85 293,00 2.971,83
Liquidez Imediata 9,85 293,06 2.974,83

Solvéncia Geral 6.320,49 6.909,00 109,32.

Participagao Capital Terceiros 0,00 0,00 0,00

Participacao Divida Curt Prazo, 1,00 4,00 10,0
Alavanca Financeira 0,00 0,00 0,60

FONTE: Canziani (1997)
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O desenvolvimento do programa BOVINO considerou como
principal catacteristica a facilidade de utilizagio do programa pelos possiveis
usuatios. Esta foi a maior preocupacio ao longo do processo dé
desenvolvimento do BOVINO. Durante os testes realizados , vetificou-se
que a diretriz proposta, que era desenvolver um instrumento de facil
manipulacao, foi efetivamente alcangada no processo, pois seu produto final
demonstrou sua facil aplicabilidade. Ela foi evidenciada, pot um lado,
enquanto o programa tecebia a enttada dos dados necessdtios e, também,
por outto lado, quando foram executadas as totinas de retirada dos dados
de enttada e dos resultados para a andlise. Os atalhos de impress4o, oferecidos
pelo programa, tornam a obtencio de cépias, tanto dos resultados, quanto
das planilhas de entrada, um processo rapido e eficiente. Esta forma de
imprésséo nao requer a utilizachio de comandos do menu do software,
facilitando consideravelmente o processo (Canziani, 1997, p.84).

Durante a aplicacaéo do BOVINO foi constatado que 0 usuario necessitava
apenas dos conhecimentos basicos do software Quatro Prd ¢ dos dados
Operacionais da empresa (inventitios, receitas € custos) para que fosse possivel a
utilizagao do programa. No entanto, a aplicabilidade dos resultados fotnecidos
pelo BOVINO no processo decisério/ gerencial das propriedades requet
conhecimentos técnicos de administracdo e pecuatia .

Neste artigo expdem-se as principais idéias do instrumento e seus
resultados, pois as definicdes técnicas do programa sao claras e concisas, sem que
perca a qualidade das definigdes metodoldgicas utilizadas . Dispondo desta fonte
de. informagées, depende apenas da habilidade gerencial daquele que recebe o
relatotio para que os resultados gerados pelo programa sejam tealmente uteis .

A opgao de desenvolver o BOVINO em atquivos que integram entre si
(estao, originalmente, dispostos seis arquivos interagentes, sendo que este numero
pode ser alterado facilmente utilizando recursos disponiveis no menu ptincipal
do Quadro Prd) objetivou facilitar a0 maximo sua utilizacéo . Com esta concepsao,
© programa utiliza e transporta automaticamente dados que séjam comuns aos
periodos consecutivos, evitando que estes dados precisem ser digitados mais de
uma vez . E ainda possivel, devido a esta estrutura, realizar cdlculos,
automaticamente, com dados de. outros periodos, necessarios pata se obtet, por
exemplo, o tesultado de andlises horizontais de qualquer item do programa .

© programa foi estruturado de modo a nfo ser necessirio. , para sua
correta utilizacdo, tanto durante a entrada de dados (igitacao dos valotes das
diversas conta) quando no processo de impressaéo dos resultados, a utilizacao
dos comandos do menu principal do Quadto Pré . Ha aperias dois moimentos
em que.,sao, utilizados os comandos do softwate: uma na abertura e outra na
gtavagdo do arquivo .
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Ainda quando da realizagio do teste para avaliat a viabilidade de

utilizacio do programa , ficou evidenciado que ele nao dispensa a escrituragao
das informacdes contébeis em outros tipos de sistemas de controle . Isto

porque o BOVINO pode ser utilizado apenas para lancamento de dados
mensais, ndo servindo ao controle/escrituracio diaria das informacées .

Na aplicacio do programa petcebeu-se que resultados confiaveis sé

podem ser obtidos quando totalizadas as informagées do exetcicio, ou seja, nao
€ possivel obter resultados patciais corretos pata o Balanco Pattimonial . J4 os

valores getados constantementes para o DRE oferecem 0 resultado do petriodo
até a data que corresponde ao ultimo dado langado . Entretanto, ao analisar estes
resultados do DRE nio se deve deixar de considerar a sazonalidade do mercado
e da producao da pecuaria nas diversas regides do pais .

© BOVINO nfo esgota a necessidade de instrumentos que auxiliem os
pecuaristas na tomada de decisdes, mas satisfaz aos objetivos propostos no estudo,
sendo vidvel sua utilizagao . No entanto, o programa deve ser considerado um

ponto de partida para a claboracdo de outros sistemas de controle, sistematiza¢ao
€ apuracio de resultados na bovinocultura de corte .
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