




 
Editora Chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Assistentes Editoriais 

Natalia Oliveira 
Bruno Oliveira 

Flávia Roberta Barão 
Bibliotecária 

Janaina Ramos 
Projeto Gráfico e Diagramação 

Natália Sandrini de Azevedo 
Camila Alves de Cremo 

Luiza Alves Batista 
Maria Alice Pinheiro 

Imagens da Capa 
Shutterstock 

Edição de Arte  
Luiza Alves Batista 

Revisão  
Os Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 
Copyright do Texto © 2020 Os autores 
Copyright da Edição © 2020 Atena Editora 
Direitos para esta edição cedidos à Atena 
Editora pelos autores. 

 
 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de 
Atribuição Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-
NãoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 

 

 
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de 
responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição 
oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam 
atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou 
utilizá-la para fins comerciais.  
 
Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros 
do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação. 
 
A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do 
processo de publicação. Situações suspeitas de má conduta científica serão investigadas sob 
o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 
 
 
Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Paraná 
Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 



 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Prof. Dr. Daniel Richard Sant’Ana – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Dilma Antunes Silva – Universidade Federal de São Paulo 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Jadson Correia de Oliveira – Universidade Católica do Salvador 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 



 
 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves -Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande 
Dourados 
Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Douglas Gonçalves da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Érica de Melo Azevedo – Instituto Federal do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Profª Dra. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 



 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Profª Drª Priscila Tessmer Scaglioni – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Linguística, Letras e Artes 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Drª Carolina Fernandes da Silva Mandaji – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Paraná 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional 
Paraíba 
Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí 
Prof. Me. Alexsandro Teixeira Ribeiro – Centro Universitário Internacional 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Ma. Andréa Cristina Marques de Araújo – Universidade Fernando Pessoa 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Faculdade da Amazônia 
Profª Ma. Anelisa Mota Gregoleti – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Ma. Anne Karynne da Silva Barbosa –  Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Prof. Me. Armando Dias Duarte – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Ma. Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Prof. Me. Clécio Danilo Dias da Silva – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília 
Profª Ma. Daniela Remião de Macedo – Universidade de Lisboa 



 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Me. Edevaldo de Castro Monteiro – Embrapa Agrobiologia 
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases 
Prof. Me. Eduardo Henrique Ferreira – Faculdade Pitágoras de Londrina 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Me. Ernane Rosa Martins – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Me. Givanildo de Oliveira Santos – Secretaria da Educação de Goiás 
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do ParanáProf. Me. Gustavo Krahl – 
Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Ma. Isabelle Cerqueira Sousa – Universidade de Fortaleza 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Prof.  Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará 
Prof. Dr. José Carlos da Silva Mendes – Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento 
Humano e Social 
Prof. Me. Jose Elyton Batista dos Santos – Universidade Federal de Sergipe 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco 
Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFPA 
Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia 
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & 
Subjetividade/UFPR 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  
Prof. Dr. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da 
Cultura de Sergipe 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná 
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos 
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 



 
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo 
Profª Ma. Maria Elanny Damasceno Silva – Universidade Federal do Ceará 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri 
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Prof. Me. Robson Lucas Soares da Silva – Universidade Federal da Paraíba 
Prof. Me. Sebastião André Barbosa Junior – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Profª Ma. Silene Ribeiro Miranda Barbosa – Consultoria Brasileira de Ensino, Pesquisa e 
Extensão  
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Profª Ma. Thatianny Jasmine Castro Martins de Carvalho – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Me. Tiago Silvio Dedoné – Colégio ECEL Positivo  
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 

  

  



 
Resultados econômicos e de sustentabilidade nos sistemas nas ciências 

agrárias  
3 

 

 

 

 
 
 

Editora Chefe:  
Bibliotecária: 

Diagramação:  
Correção: 

Edição de Arte:  
Revisão: 

Organizadores: 
 

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Janaina Ramos 
Camila Alves de Cremo 
Vanessa Mottin de Oliveira Batista 
Luiza Alves Batista 
Os Autores 
Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos 
Larissa Macelle de Paulo Barbosa 
Misael Batista Farias Araujo 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

R436 Resultados econômicos e de sustentabilidade nos sistemas 
nas ciências agrárias 3 / Organizadores Raissa Rachel 
Salustriano da Silva-Matos, Larissa Macelle de Paulo 
Barbosa, Misael Batista Farias Araujo. – Ponta Grossa - 
PR: Atena, 2020. 

  
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-5706-676-8 
DOI 10.22533/at.ed.768201112 

 
 1. Ciências Agrárias. 2. Sustentabilidade. I. Silva-

Matos, Raissa Rachel Salustriano da (Organizadora). II. 
Barbosa, Larissa Macelle de Paulo (Organizadora). III. Araujo, 
Misael Batista Farias (Organizador). IV. Título. 

CDD 630 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 
 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná – Brasil 
Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 



 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um 

conflito de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram 

ativamente da construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção 

do estudo, e/ou aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do 

artigo ou revisão com vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final 

do manuscrito para submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão 

completamente isentos de dados e/ou resultados fraudulentos. 

 



APRESENTAÇÃO

Com o passar dos anos, a busca e a necessidade por recursos naturais se 
tornaram frequentes na vida do homem, surgindo como estratégia para o suprimento 
e melhoria de vida. Neste cenário, o equilíbrio entre as atividades agrícolas e o 
meio ambiente é um dos fatores imprescindíveis para conservação da natureza, o 
dinamismo na cadeia produtiva e consequentemente o desenvolvimento econômico.

Nesta perspectiva, prezados leitores, estes seguintes livros, constituem uma 
série de estudos experimentais e balanços bibliográficos direcionados ao setor 
agrário, apresentando técnicas para uso e manejo do solo, da água e de plantas, 
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Finalmente, espera-se que o conteúdo desta obra seja um subsídio para 
a pesquisa acadêmica, respostas para o pequeno e grande produtor, sugestões 
tecnológicas e inovadoras para as empresas e indústrias, somando para o progresso 
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Uma ótima leitura!

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Larissa Macelle de Paulo Barbosa

Misael Batista Farias Araujo 
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RESUMO: Este trabalho teve por objetivo 
comparar os resultados econômicos da atividade 
leiteira utilizando dois diferentes indicadores 
para a despesa relacionada a obsolescência 
dos ativos imobilizados, o custo do capital e 
o custo operacional de produção obtido por 
meio da depreciação. Estas duas metodologias 
foram analisadas em duas propriedades rurais 
familiares que trabalham exlusivamente na 
atividade leiteira, localizadas no município de 
Dilermando de Aguiar/RS. Foram observadas 
discrepâncias nos resultados do lucro líquido 
entre a metodologia do custo do capital e o custo 
operacional de produção entre -3,67% e 16,59% 
durante o período avaliado. Apesar do método 
do custo operacional de produção permitir 
que o produtor avalie precisamente o impacto 
da obsolescência dos ativos imobilizados na 
rentabilidade, para os produtores que possuem 
dificuldades no cálculo das depreciações, o custo 
do capital é uma alternativa interessante, pois 

dará uma estimativa do custo fixo na atividade 
leiteira.
PALAVRAS-CHAVE: Custos, rentabilidade, leite.

IMPACTS ON THE ECONOMIC 
EVALUATION OF DAIRY ACTIVITY 

USING DIFFERENT INDICATORS FOR 
OBSOLESCENCE EXPENDITURE OF 

FIXED ASSETS
ABSTRACT: This work aimed to compare the 
economic results of the dairy activity using two 
different indicators for the expenditure related 
to the obsolescence of fixed assets, the cost of 
capital and the operational cost of production 
obtained through depreciation. These two 
methodologies were analyzed in two family farms 
that work exclusively in the dairy industry, located 
in the municipality of Dilermando de Aguiar/RS. 
Discrepancies were observed in the net profit 
results between the cost of capital methodology 
and the operational cost of production between 
-3.67% and 16.59% during the period evaluated. 
Although the operating cost of production method 
allows the producer to accurately assess the 
impact of the obsolescence of fixed assets on 
profitability, for producers who have difficulties in 
calculating depreciation, the cost of capital is an 
interesting alternative, as it will give an estimate 
of the cost fixed in dairy activity.
KEYWORDS: Costs, profitability, milk.

1 |  INTRODUÇÃO
No estado do Rio Grande do Sul a 

atividade leiteira é uma das principais fontes de 
geração de renda na agricultura familiar. Dentro 
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da unidade de produção há vários fatores internos e externos que podem impactar 
no desenvolvimento da atividade como: fatores climáticos, preço recebido pela 
produção que oscila conforme a demanda da indústria, oferta de produtos do setor 
primário para a alimentação animal (milho, soja, etc.) e produtividade do rebanho.

Para que o produtor possa avaliar a viabilidade da atividade leiteira e detectar 
pontos críticos dentro de seu sistema de produção é necessário o gerenciamento da 
atividade. Para Miranda et al. (2008) para poder gerenciar bem é preciso conhecer 
os principais fatores que interferem na produção de leite, o que permite ao produtor 
colocar mais atenção no controle dos fatores críticos e, ou, de maior custo. 

Muitos profissionais das ciências agrárias elaboram diversas planilhas para 
o controle do custo de produção de leite na tentativa de auxiliar o produtor a avaliar 
o seu desempenho técnico e econômico. Tupy et al. (2002) desenvolveram uma 
planilha para o cálculo do custo da produção de leite na agricultura familiar. Esta 
planilha consiste na contabilização das despesas com mão-de-obra, alimentação 
do rebanho, financeiras, outras despesas e custo do capital. Esta última despesa 
refere-se ao capital investido na propriedade estimando um valor para benfeitorias, 
máquinas e equipamentos, pastagens perenes, capineiras, animais deste serviço e 
de rebanho, capital de giro, etc. Para a estimativa de custo do capital é necessário 
multiplicar o fator de 20% na soma das despesas com mão-de-obra, alimentação do 
rebanho e outras despesas.

Já na Rede Leite (Programa em Rede de Pesquisa - Desenvolvimento 
em Sistemas de Produção com Atividade Leiteira na Região Noroeste do Rio 
Grande do Sul) se utiliza uma planilha que é uma adaptação do método do custo 
operacional de produção, empregado por Matsunaga et al. (1976) do Instituto 
de Economia Agrícola. Neste caso são levados em conta dois agrupamentos de 
custos das unidades de produção: a) Custo operacional: representados pelas 
despesas diretas com desembolso financeiro para a realização da produção. Não 
entram aqui retiradas para manutenção da família, somente consideramos mão-
de-obra contratada. Também não são consideradas custos de oportunidades; 
b) Depreciação e outros custos fixos: considerada como a perda de valor por 
obsolescência de toda a estrutura de construções, máquinas e equipamentos. Além 
da depreciação são consideradas, neste grupo de custos, as despesas que são 
realizadas periodicamente independentemente do volume de produção (custos 
fixos). Por exemplo, uma reforma de motor de trator, cujo valor investido beneficiará 
vários ciclos de cultivos ou criação. Outros exemplos podem ser enumerados como: 
despesas com correção de acidez e fertilidade do solo cujo benefício se dá por 
vários anos, despesas com implantação de pastagens perenes e pomares, etc. 
Para sistematização dos dados, a Rede Leite utiliza a Planilha de Sistematização 
da Produção, recomendada somente para uso dos extensionistas rurais que dão 
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assistência técnica as propriedades rurais participantes do projeto.
Diante disto, foi realizada uma avaliação do impacto no resultado econômico 

dos custos de produção utilizando estas duas metodologias em duas propriedades 
rurais familiares que trabalham exclusivamente na produção de leite, instaladas no 
município de Dilermando de Aguiar/RS.

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados utilizados para realizar este estudo comparativo são oriundos de 

duas propriedades leiteiras do município Dilermando de Aguiar/RS. 
A primeira propriedade rural (PROPRIEDADE A) fica situada na localidade 

de Sarandi, com uma área de 12,00 ha, sendo 4,50 ha destinados à implantação de 
pastagens anuais, 2,00 ha para o cultivo do milho para silagem e fornecimento de 
planta inteira, 0,50 ha de Tifton-85 e o restante da propriedade coberta por campo 
natural. O período do levantamento dos dados para o cálculo dos custos foi julho 
de 2012 a junho de 2014. Durante o período de levantamento de dados o plantel 
constituía-se de 10 matrizes da raça Holandesa com idades variadas de 3 a 6 anos 
de vida. Durante os dois anos avaliados na propriedade familiar foram vendidos 
67.423 litros de leite. Já a produtividade durante o período foi de 74.148 litros de 
leite, com média de 8 vacas em lactação, média mensal em 3.089 litros, média diária 
em 103 litros, representando 12,87 litros/vaca/dia.

A segunda propriedade rural (PROPRIEDADE B) fica situada na localidade 
de Passo da Limeira, onde o período do levantamento dos dados para o cálculo dos 
custos foi abril de 2013 a março de 2014. Durante o período de levantamento de 
dados, o plantel constituía-se de 30 animais, sendo 14 matrizes da raça Holandesa 
com idades variadas de 2 a 6 anos de vida. Na propriedade, nos doze meses 
avaliados, foram produzidos 81.971 litros de leite. A média de vacas em lactação foi 
de 12 vacas, assim a média mensal de produção de leite foi de 6.831 litros de leite, 
média diária de 224 litros, representando uma média de 18,66 litros/vaca/dia.

Em ambas as propriedades rurais, mensalmente foram realizadas anotações 
dos custos e receitas da atividade leiteira. Os dados foram tabulados e aplicaram-se 
as duas metodologias de cálculo por meio de planilhas eletrônicas.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
As Tabelas 1 e 2 demonstram o levantamento patrimonial dos equipamentos 

e benfeitorias que são utilizadas no sistema de produção de leite para a 
PROPRIEDADE A. A partir disto aplicou-se o cálculo da depreciação estabelecendo 
um valor residual de 10% em relação ao valor novo do equipamento ou benfeitoria. 
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Estes dados serão utilizados na comparação das metodologias do custo do capital 
e do custo operacional de produção apresentados na Tabela 3.

Tipo/modelo/ano Valor novo (R$) Vida útil (anos) Depreciação anual
Trator MF 65 HP  80.201,00 25  2.887,24 
Arado de tração mecânica  3.350,00 20  150,75 
Grade de tração mecânica  5.505,00 20  247,73 
Carreta agrícola  8.925,00 20  401,63 
Carroça  2.500,00 20  112,50 
Motoserra  1.000,00 15  60,00 
Motobomba  1.100,00 15  66,00 
Ordenhadeira 2 conjuntos  5.508,00 15  330,48 
Resfriador 600 litros  8.179,00 20  368,06 

Tabela 1 – Apresentação da depreciação anual dos equipamentos utilizados 
exclusivamente na unidade de produção de leite na PROPRIEDADE A.

Tipo Valor novo (R$) Durabilidade (anos) Depreciação anual
Galpão de alimentação 15.000,00 25 540,00
Sala de ordenha 15.000,00 25 540,00
Galpão de máquinas 10.000,00 15 600,00

Tabela 2 – Dados da depreciação anual das benfeitorias utilizados exclusivamente na 
produção de leite na PROPRIEDADE A.

Itens Custo do capital
(R$)

Custo operacional de 
produção (R$)

Despesas com mão-de-obra 400,00 400,00
Despesas com alimentação 17.277,30 17.277,30
Outras despesas 8.726,27 8.726,27
Custo do capital 5.280,71 ---
Depreciação --- 12.608,78
Despesas financeiras 5.150,00 5.150,00
Custo total 36.834,28 44.162,35
Venda de leite 50.344,55 50.344,55
Outras vendas 2.975,25 2.975,25
Lucro líquido 16.485,52 9.157,45

Tabela 3 – Apresentação dos dados e cálculos dos custos da rentabilidade na atividade 
leiteira das duas metodologias no período de dois anos na PROPRIEDADE A.

Já as Tabelas 4 e 5 demonstram o levantamento patrimonial dos equipamentos 
e benfeitorias que são utilizadas no sistema de produção de leite na PROPRIEDADE 
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B. A partir disto também se aplicou o cálculo da depreciação estabelecendo um valor 
residual de 10% em relação ao valor novo do equipamento ou benfeitoria. Estes 
dados serão utilizados na comparação das metodologias do custo do capital e do 
custo operacional de produção apresentados na Tabela 6.

Tipo/modelo/ano Valor novo (R$) Vida útil (anos) Depreciação anual
Trator 60 HP 60.000,00 25  2.160,00 
Resfriador a Granel 18.000,00 20  810,00 
Ordenhadeira 6.000,00 15  360,00 
Motossera 800,00 15  48,00 
Reboque 4.000,00 20  180,00 
Niveladora 3.000,00 20  135,00 
Roçadeira 3.000,00 20  135,00 
Bomba irrigação 6.000,00 20  270,00 
Cercas elétricas 2.000,00 10  180,00 

Tabela 4 – Apresentação da depreciação anual dos equipamentos utilizados 
exclusivamente na unidade de produção de leite na PROPRIEDADE B.

Tipo Valor novo (R$) Durabilidade (anos) Depreciação anual
Galpão de alimentação 20.000,00 25 720,00
Sala de ordenha 15.000,00 25 540,00
Galpão de máquinas 10.000,00 15 600,00

Tabela 5 – Dados da depreciação anual das benfeitorias utilizados exclusivamente na 
produção de leite na PROPRIEDADE B.

Itens Custo do capital
(R$)

Custo operacional de 
produção (R$)

Despesas com mão-de-obra 1.197,00 1.197,00

Despesas com alimentação 28.459,05 28.459,05
Outras despesas 10.987,36 10.987,36

Custo do capital 8.128,68 ---

Depreciação --- 6.138,00

Despesas financeiras 7.419,00 7.419,00

Custo total 56.191,09 54.200,41

Venda de leite 66.899,54 66.899,54

Outras vendas 4.050,80 4.050,80

Lucro líquido 14.759,25 16.749,93

Tabela 6 – Apresentação dos dados e cálculos dos custos da rentabilidade na atividade 
leiteira das duas metodologias no período de um ano na PROPRIEDADE B.
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Referente aos itens das Tabelas 3 e 6, as despesas com mão-de-obra 
referem-se a despesas com pagamentos efetuados a mensalistas e diaristas. 
Despesas com alimentação provêm da compra de concentrados, insumos gastos na 
produção de alimentos concentrados e volumosos, e o leite fornecido aos bezerros. 
O item outras despesas referem-se à compra de vacinas, medicamentos, material 
de limpeza e de manutenção de benfeitorias, máquinas e equipamentos, sêmen, 
energia elétrica, transporte de leite, FUNRURAL, taxas e todos os demais gastos 
não referentes à alimentação. E por último, despesas financeiras representam os 
juros e as amortizações pagas sobre o capital de giro e sobre os novos investimentos 
realizados, caso o proprietário tenha emprestado recursos de terceiros.

Nesta avaliação comparativa entre o custo do capital e custo operacional 
de produção, observou-se para a PROPRIEDADE A uma discrepância no lucro 
líquido (ou margem líquida) entre as duas metodologias de R$ 7.328,07, resultando 
para o custo do capital uma subestimativa de 16,59% no custo total da atividade no 
período de dois anos. Já para a PROPRIEDADE B encontramos uma discrepância 
no lucro líquido entre as duas metodologias em R$ 1.990,68, sendo constatado que 
na metodologia do custo do capital uma superestimativa de 3,67% no custo total 
anual da atividade.

Como pequenos produtores rurais geralmente apresentam dificuldades no 
cálculo das depreciações, a metodologia do custo do capital é uma alternativa 
interessante, pois dará uma estimativa do custo fixo, porém, o agricultor deverá 
estar ciente das discrepâncias constatadas neste trabalho. Próprio Tupy et al. 
(2002) apresenta o custo do capital como um valor estimado do capital investido 
na propriedade auxiliando principalmente os produtores de leite que realizam a sua 
própria contabilidade.

4 |  CONCLUSÃO
Conclui-se que as duas metodologias de cálculo auxiliam o produtor 

a quantificar o seu desempenho econômico. O método do custo operacional de 
produção permite que o produtor avalie precisamente o impacto da obsolescência 
dos ativos imobilizados na rentabilidade, porém para produtores que apresentam 
dificuldades no cálculo das depreciações, o custo do capital é uma alternativa 
interessante, pois dará uma estimativa do custo fixo.
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