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CAPÍTULO 13
 

SISTEMA COMPOST BARN: BEM-ESTAR ANIMAL 
E RETORNO ECONÔMICO? UM REVISÃO DE 

LITERATURA

Jomar J. M. da Silva
Pós-Graduação em Reprodução e Produção de 

Bovinos- Faculdade do Centro Oeste Paulista

Neida Luiza Kaspary Pellenz
 Universidade Federal de Santa Maria 

Trabalho de conclusão da Especialização em 
Reprodução e Produção De Bovinos, como requisito 
parcial para obtenção do título de Especialista.  

RESUMO: Introdução: Nas últimas décadas, o 
bem-estar dos bovinos de corte ou de leite vem 
se tornado uma preocupação crescente. Inclusive 
estudos já foram realizados demonstrando que 
quando há a preocupação com o bem-estar 
animal o retorno econômico aumenta, assim a 
aplicação de métodos que possam contribuir com 
o bem-estar como o compost barn, o qual visa 
reduzir custos de implantação e manutenção, 
melhorar índices produtivos e sanitários e 
possibilitar o uso correto de dejetos orgânicos 
provenientes dos bovinos, gerando assim 
aumento da renda agrícola. Objetivo: Realizar 
uma revisão de literatura dos estudos científicos 
disponíveis sobre compost barn bem-estar 
animal e retorno econômico. Método: Pesquisa 
bibliográfica na base de dados, PubMed foi 
realizada.  O termo de pesquisa utilizado na 
pesquisa foi: “Compost barn”, recorte temporal 
2000-2022, língua inglesa.  Resultados: Foram 
encontrados 41 artigos. Após a leitura, dos títulos 

e resumos desses artigos, foram excluídos 25 
artigos. Assim foram selecionados 14 artigos 
para a segunda etapa do estudo, que consistiu 
em leitura na íntegra dos trabalhos selecionados. 
Após a conclusão da leitura, foram selecionados 
13 artigos que atenderam integralmente aos 
critérios de inclusão. A maioria desses artigos 
foi feita no Brasil ou Estados Unidos, na última 
década.  No geral, vacas leiteiras apresentaram 
escores adequados de higiene e locomoção, há 
contradição em relação aos dados de estresse.  
O compost barn parece levar ao aumento da 
produção e da qualidade do leite e redução do 
intervalo de partos, alguns estudos também 
apontam para uma redução de células somáticas. 
Conclusão: Apesar das limitações metodológicas, 
essa revisão sugere que o compost barn é um 
sistema que gera bem-estar animal e retorno 
econômico aos produtores. Entretanto, mais 
estudos precisam ser realizados. 
PALAVRAS-CHAVE: Bem- estar animal; vaca 
leiteira; sistema habitacional.

INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, o bem-estar 

animal tornou-se uma questão de crescente 
preocupação. Há uma percepção crescente 
entre os consumidores de que o bem-estar dos 
animais de criação como as vacas-leiteiras em 
confinamento deve ser protegido e melhorado.  
Inclusive estudos demonstram retornos 
econômicos do bem-estar animal, mostrando 
que a aplicação de padrões e práticas 
adequadas pode contribuir para o aumento da 
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segurança alimentar e, por sua vez, da renda agrícola (Odore et al., 2021). 
Neste contexto, compost bedded pack barn ou simplesmente sistema compost barn 

teve início em meados dos anos 80 nos Estados Unidos, mais especificamente na Virgínia, 
mas somente em meados de 2002, foram construídos os primeiros galpões no estado de 
Kentucky (Damasceno, 2012). O sistema foi desenvolvido por produtores com o objetivo 
de aumentar o conforto das vacas, melhorar a longevidade e reduzir os custos iniciais do 
celeiro. Derivou do bedded pack ou sistema de cama sobreposta onde a mesma serve 
como uma barreira física entre o esterco e a vaca (Wagner 2002) 

De acordo com Black e colaboradores 2013, os galpões com cama de compostagem 
de serragem ou maravalha, compost barn, fornecem uma área de descanso aberta livre 
de baias ou divisórias, muitas vezes cercada por um muro de contenção de 1,2 m para 
suportar o armazenamento de esterco por um período de 6 meses a 1 ano (Figura 1). A 
temperatura é uma medida chave de eficiência de compostagem, uma vez que a aeração 
ativa do material de compostagem suporta a produção de calor microbiano. A ordenha 
normalmente ocorre 2 vezes ao dia, o que apresenta um horário conveniente para agitar o 
compost bedded pack (CBP). Temperaturas do composto entre 40 e 50°C atingem a maior 
degradação da celulose, levando potencialmente a uma maior redução da altura do CBP 
e aumento da capacidade de armazenamento do estrume. Temperaturas mais altas (55 a 
65°C) promovem a destruição de patógenos, o que pode ser vantajoso para a redução de 
bactérias causadoras de mastite. 

Figura 1- Vacas leiteiras em galpão do sistema compost barn 



 
Ciências veterinárias: Pensamento científico e ético Capítulo 13 83

No Brasil, o sistema predominante na produção de leite ainda é o de pastagem; 
no entanto, cada vez mais os produtores estão buscando sistemas de confinamento, e 
os principais motivadores parecem ser a busca pelo controle das condições ambientais, 
objetivando o aumento da produção e disponibilizar mais área agrícola para produção. O 
que vem dando certo, uma vez que nos últimos 30 anos, a produção mundial de leite teve 
um acréscimo de 50% alcançando 928 milhões de toneladas segundo estimativas da FAO 
O Brasil produziu, cerca de 35,5 bilhões de litros de leite no ano de 2020.  A bovinocultura 
leiteira é uma das principais atividades de importância para a economia brasileira, com 
destaque nos mercados interno e externo, uma vez que fornece produtos com qualidade 
e em larga escala, proporcionando, assim, renda para o país. O Brasil possui um rebanho 
com cerca de 196,4 milhões de cabeças distribuídos em aproximadamente 2,6 milhões de 
estabelecimentos espalhados por todo o país (Freitas, 2022). 

No entanto, é preciso levar em conta o bem-estar animal, e os sistemas de 
habitação convencionais podem apresentar pontos críticos neste aspecto como restrição 
do movimento das vacas, alta densidade animal e problemas nas articulações e cascos dos 
animais devido ao tipo de piso utilizado. Por isso, cada vez mais o sistema compost barn, 
ainda que relativamente novo no Brasil, uma vez que o sistema foi instalado inicialmente 
em 2012, em uma fazendo no interior de São Paulo.  Como já citado, este sistema fornece 
um ambiente seco e lugar confortável para vacas. O sistema de galpões em cama de 
compostagem, além de possuir recursos de controle térmico, também permite maior 
conforto para as vacas na área de descanso. Isto é devido à superfície macia e à maior 
área de cama por animal, principalmente reduzindo lesões nos pés e melhorando os níveis 
de bem-estar em o ambiente produtivo (Endres e Barbeg 2007; Pilatti, 2017). 

Diante do exposto é relevante realizar uma revisão de literatura com o objetivo de 
Compreender o impacto do compost barn no bem-estar dos animais e retorno econômico 
aos produtores. 

MÉTODOS 
Uma pesquisa bibliográfica na base de dados, PubMed foi realizada.  O termo 

de pesquisa utilizado na pesquisa foi: “Compost barn”. Os critérios utilizados foram os 
seguintes: (1) língua inglesa e (2) publicação data de 2000 a agosto de 2022 (3) trabalhos que 
pudessem ser lidos na íntegra (4) trabalhos que envolvessem compost- barn influenciando 
algum parâmetro de saúde e bem-estar dos animais e/ou aspectos econômicos.  Foram 
excluídos artigos que se tratassem de revisão de literatura, não fossem relacionados ao 
objetivo deste trabalho, ou que não atendessem algum dos critérios de inclusão supra-
citados. 
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RESULTADOS
Na primeira etapa do estudo foram encontrados 41 artigos. Após a leitura, dos 

títulos e resumos desses artigos, foram excluídos 25 artigos. A exclusão se deu pelos 
seguintes motivos: 2 se tratavam de revisão de literatura; 11 não analisam fatores 
relacionados aos animais, mas sim ao ambiente; 1 excluído por avaliar cama de frango 
no cultivo de cogumelos; 5 por se tratar de estudo relacionado a suínos; 1 em equinos; 
1 por se tratar de estudo com estrume de pato; 1 excluído por ser um levantamento de 
locais de desenvolvimento de Culicoides (Mosquitos); 1 excluído por tratar de atividade e 
ruminação; 1 excluído por se tratar de amostras associadas a ovinos e bovinos quanto à 
presença de fungos nematófagos; 2 excluídos por se tratar de estudo do estrume do gado 
leiteiro e por fim 1 excluído por avaliar a atividade antibacteriana do vinagre de palha e sua 
aplicação prática. Assim foram selecionados 14 artigos para a segunda etapa do estudo, 
que consistiu em leitura na íntegra dos trabalhos selecionados. Após a conclusão da leitura, 
foram selecionados 13 artigos que atenderam integralmente aos critérios de inclusão, 1 
artigo foi excluído nesta etapa, porque não foi possível a leitura do mesmo na integra. 
Abaixo na tabela 1, estão apresentados os 13 artigos inclusos neste estudo, discriminando 
autor/ ano, pais em que foi realizado, bem como objetivo e conclusão do estudo. 

Autor-Ano/ País Objetivo Conclusão 
Andrade et al., 
2022/ Brasil 

 Avaliar e comparar a distribuição 
espacial das principais variáveis   de 
cama, indicadores de bem-estar 
animal e produção de leite em 
um galpão fechado com cama de 
compostagem (CBP) com sistema 
de ventilação de túnel negativo no 
inverno e verão 

No geral, vacas leiteiras apresentaram 
escores adequados de higiene e 
locomoção para as duas estações 
climáticas avaliadas, indicando boas 
condições de bem-estar. Em relação 
frequência respiratória e a temperatura 
superficial, o período de verão 
apresentou condições ambientais 
menos favoráveis. Durante o inverno, a 
produção média de leite foi maior que o 
verão. 

Odore et al., 
2021/Itália

Efeitos do Compost-Bedded Pack 
Barn na circulação de cortisol e beta-
endorfinas em vacas leiteiras

Os dados gerais sugerem que o galpão 
com cama de compostagem não afetou 
significativamente a circulação de cortisol 
e beta-endorfinas. 

Vieira et al., 2021/ 
Polônia

Investigar se a variabilidade espacial 
ocorre no ambiente térmico de um 
galpão de compostagem e como o 
comportamento de vacas leiteiras 
com diferentes números de lactações 
difere nesse sistema

Manejo heterogêneo da ventilação 
através da distribuição espacial do 
ambiente térmico dentro do galpão com 
cama de compostagem, com vacas 
multíparas exibindo dominância sobre 
vacas primíparas em busca de recursos 
ambientais

Machado et al., 
2021/ Brasil 

Usar imagens térmicas via por 
termografia infravermelha (TRI) para 
detectar casos de mastite subclínica 
em vacas leiteiras em condições 
comerciais de sistemas de compost 
barn

TRI capaz de detectar casos de mastite 
em vacas leiteiras com boa precisão. No 
entanto, estudos mais detalhados são 
necessários para tornar o processamento 
de imagens térmicas um método mais útil 
para atividades de rotina em fazendas 
em sistemas de compost barn.
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 Kuhnen 2021/ 
Brasil 

Avaliar o perfil de resistência de 
patógenos causadores de mastite 
subclínica e a relação entre o status 
de resistência em nível de fazenda e 
diferentes sistemas de produção.

Nem os sistemas de produção (p = 0,26) 
nem os sistemas de cultivo (p = 0,24) 
afetaram significativamente as taxas de 
resistência das amostras. 

Fernandes et al., 
2020/ Espanha 

Três sistemas de alojamento para 
vacas em lactação (compost bedbed 
pack, CBP; convencional bedded 
pack, BP; e freestalls, FS) foram 
avaliados em uma fazenda em 
termos de comportamento e bem-
estar das vacas.

As vacas mantidas em galpões com 
cama estavam mais sujas, mas tiveram 
menos alterações no tegumento e 
passaram mais tempo deitadas na área 
de descanso do que as vacas alojadas 
em free-stalls.

Marcondes et al., 
2020/ Brasil 

Avaliar características produtivas, 
resultados econômicos e os riscos 
de perdas de fazendas leiteiras que 
mudaram de um sistema de sequeiro 
(DLS) para um CBS e compará-los 
com fazendas semelhantes que não 
mudaram seu sistema

As  fazendas que mudaram para CBS 
aumentaram a produção de leite por 
vaca em 13,3% em comparação com 
as fazendas DLS. Custos totais de 
operação (296 076. 83 $/ano) não foram 
afetados pelo sistema, nem os custos 
de concentrados, volumosos, mão de 
obra ou medicamentos. A margem 
líquida ($/le $/vaca) e a taxa de giro de 
ativos aumentaram nas fazendas CBS. 
A análise de risco indicou que o risco foi 
reduzido em 38% nas fazendas CBS.

Pilatti et al., 2019/ 
Brasil 

Avaliar se os comportamentos 
diurnos, higiene e claudicação 
de vacas leiteiras mestiças são 
influenciadas por diferentes números 
de lactações quando alojadas em um 
sistema de cama de compostagem 
sob condições quentes e úmidas

As vacas multíparas exibiram 
comportamentos agonísticos mais 
frequentes durante as horas mais 
quentes do dia. Em relação aos escores 
de higiene e claudicação, as vacas 
multíparas apresentaram maior grau 
de sujidade em comparação com as 
primíparas. Esses resultados podem 
estabelecer novas mudanças no manejo 
Compost barn com base no número de 
lactações e padrões de comportamento 
em climas tropicais e subtropicais. 

Sjostrom et al., 
2019/ Estados 
Unidos 

Avaliar os efeitos de sistemas de 
alojamento de 2 invernos (dezembro 
a abril) nas pontuações de higiene 
de vacas leiteiras, congelamento, 
condição do teto, mastite clínica e 
atividade e ruminação em 3 estações 
de inverno (2013, 2014 e 2015).

Vacas em lactação alojadas ao ar livre 
em pacotes com cama de palha tiveram 
úberes mais limpos e melhor saúde 
do úbere em comparação com vacas 
alojadas em um estábulo com cama de 
compostagem.

Heins et al., 2019/ 
Estados Unidos 

Efeitos dos sistemas de alojamento 
de inverno na produção, economia, 
peso corporal, escore de condição 
corporal e culturas de cama para 
vacas leiteiras orgânicas

O sistema de embalagem de palha 
ao ar livre teve uma vantagem de 
retorno líquido de US$ 1,42/vaca por 
dia em relação ao celeiro com cama 
de compostagem interna. Em resumo, 
vacas em lactação alojadas ao ar livre 
em pacotes com cama de palha não 
diferiram para produção ou células 
somáticas, ou para peso corporal, escore 
corporal ou ingestão de matéria seca, 
mas tiveram maior lucratividade do que 
vacas alojadas em um galpão com cama 
de compostagem interna.
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Black et al., 2013/ 
Estados Unidos 

Caracterizar o desempenho 
do rebanho, a satisfação e 
recomendações do produtor e as 
práticas de manejo Compost-Barn

Os resultados mostraram vacas 
relativamente saudáveis, aumento da 
produção de leite e da qualidade do leite, 
redução do intervalo de partos  apoiando 
os benefícios relatados anteriormente
para o sistema de Compost-Barn.

Barberg et al., 
2007/ Estados 
Unidos

Descrever o sistema de alojamento, 
identificar as práticas de manejo 
utilizadas nesses rebanhos, observar 
o bem-estar das vacas, analisar o 
desempenho do rebanho e o úbere 
saúde antes e depois da mudança 
no sistema habitacional e medir a 
satisfação do produtor com o sistema

 Redução significativa no escore de 
células somáticas quando comparado 
com o sistema de alojamento anterior. As 
taxas de infecção de mastite diminuíram 
significativamente em 12% em 6 das 9 
fazendas analisadas. O desempenho 
reprodutivo melhorou significativamente 
para 4 dos 7 rebanhos analisados, com 
25,9 e 34,5% de melhoria nas taxas de 
detecção de cio e taxas de prenhez.  
No geral, todos os produtores ficaram 
satisfeitos com a decisão de construir um 
celeiro de compostagem. 

Endres e Barberg 
2007/ Estados 
Unidos 

Medir o comportamento de deitar 
e as interações sociais de vacas 
em lactação alojadas em um 
sistema alternativo de cama, 
comumente referido como celeiro 
de compostagem, e investigar 
a associação entre o índice 
de temperatura-umidade e o 
comportamento de deitar dessas 
vacas..

As vacas nos galpões de compostagem 
deitaram menos tempo diariamente e 
tiveram períodos mais curtos de deitar 
à medida que o índice temperatura-
umidade aumentou. Além disso, as 
vacas aumentaram o número de passos 
dados à medida que o THI aumentou, 
o que talvez seja uma indicação de 
inquietação e estresse. Esses resultados 
adicionam ao corpo da literatura sobre 
a importância da redução do calor em 
instalações de gado leiteiro para otimizar 
a saúde e a produtividade. Observações 
de comportamento deitado, interações 
sociais e posições naturais de deitar 
indicam que celeiros de compostagem 
podem ser um sistema de alojamento 
adequado para vacas leiteiras, 
porque essas observações não foram 
substancialmente diferentes daquelas 
relatadas anteriormente com outros tipos 
de alojamento.

É relevante destacar que 5 artigos incluídos foram feitos no Brasil, 5 nos Estados 
Unidos, 1 na Espanha, 1 na Itália e 1 na Polônia.  Ainda, os artigos aqui incluído permitem 
inferir um possível aumento nas pesquisas sobre o tema, uma vez que de 2019 em diante 
há um número mais elevado de artigos publicados inclusos, há de se comentar que o ano 
2022, ainda está na metade. (Figura 2). 
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Figura 2- Artigos inclusos por ano de publicação

Fonte: O autor 

 

DISCUSSÃO
Com o aumento da população mundial, os produtores agrícolas precisam produzir 

cada vez mais para atender a necessidade de alimentos da população, e nesse sentido 
o leite e os derivados destacam-se como uma fonte fundamental de proteínas e minerais 
na dieta humana. Aliada a essa necessidade de maior produção, há a exigência dos 
mercadores consumidores por produtos que respeitem o bem-estar animal e a natureza 
(Guesine, 2020)

No Brasil, em geral os sistemas intensivos de produção de leite, tem alguns pontos 
críticos relacionados ao bem-estar animal como a restrição de movimentação, ao acesso a 
natureza e á relação homem-animal. Uma alternativa a estes sistemas visando contornar 
estes problemas pode ser o compost barn, bem difundido nos Estados Unidos, mas que 
ainda engatinha no Brasil (Guesine, 2020), havendo uma carência de informações técnicas 
sobre dados produtivos, zootécnicos e bioclimáticos em relação ao Brasil. Buscando 
contribuir nesta discussão, esta revisão buscou compilar algumas informações destacadas 
na literatura. 

Em 2007, Endres e Barbeg publicaram um artigo, no qual realizaram um estudo 
em 12 celeiros de compostagem leiteira em Minnesota nos Estados Unidos entre junho e 
setembro de 2005. Os pesquisadores buscavam compreender o comportamento das vacas 
leiteiras no sistema. Para isso o comportamento de deitar, ficar em pé e andar de 147 
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vacas foi medido por monitores automáticos de atividade. O tempo diário de repouso foi 
de 9,34 +/- 1,94 h.  Conforme os dias de lactação aumentaram, o número total de períodos 
deitados também aumentou. As vacas do compost barn deitam menos tempo, dão mais 
passos, e permanecem menos tempos deitadas à medida que o índice de temperatura-
umidade aumenta. As interações sociais e as posições deitadas de todas as vacas na 
área de cama (total de 886 vacas nos 12 celeiros) foram registradas usando observações 
visuais durante dois períodos de 4 horas em 2 dias separados, sendo que 43,3% das vacas 
estavam deitadas a qualquer momento, quanto as interações sociais nas áreas de compost 
barn houveram  0,94 +/- 1. 5 incidentes de afugentamento, 0,94 +/- 1,8 de empurrão, 1,4 
+/- 1,6 de cabeçada e 2,3 +/- 2,9 de allogrooming (lamber social) por hora.  Diante destes 
dados os autores citam que o sistema compost barn pode ser um sistema de alojamento 
adequado para vacas leiteiras.

Ainda em 2007 e corroborando com o estudo anterior os pesquisadores do mesmo 
grupo de pesquisa, Barbeg et al., 2007, avaliando o mesmo grupo de animais do estudo 
supra-citado buscaram descrever o sistema de alojamento, identificar as práticas de 
manejo utilizadas nesses rebanhos, observar o bem-estar das vacas, fazer a análise do 
desempenho do rebanho e da saúde do úbere antes antes e depois da mudança no sistema 
habitacional e ainda medir a satisfação do produtor com o sistema. Os produtores foram 
entrevistados sobre vários aspectos relacionados ao sistema de alojamento e manejo 
do rebanho.  A análise histórica da contagem de células somáticas dos tanques de leite 
mostrou que 3 dos 7 rebanhos analisados   tiveram uma redução significativa na contagem 
das células somáticas no sistema compost barn quando comparado com o sistema de 
alojamento anterior. As taxas de infecção de mastite diminuíram significativamente em 12% 
em 6 das 9 fazendas analisadas. O desempenho reprodutivo melhorou significativamente 
para 4 dos 7 rebanhos analisados, com 25,9 e 34,5% de melhoria nas taxas de detecção 
de cio e taxas de prenhez, respectivamente. Os  produtores mostraram-se satisfeitos com 
o sistema compost barn e as principais razões relatadas foram a melhoria do conforto das 
vacas, saúde e longevidade das vacas e facilidade de completar as tarefas diárias.  Outro 
estudo, também corrobora com os dados até aqui apresentados, em 2012, Damasceno 
realizou uma pesquisa com 42 produtores de leite do estado de Kentucky, entre outubro de 
2010 e março de 2011, adeptos ao sistema Compost barn, e observou que 24,1% desses 
produtores observaram que os animais estavam mais confortáveis, 12,1% relataram que 
o sistema resultou em aumento da limpeza dos animais e 100% relataram estar muito 
satisfeitos com o investimento. 

Os dados de estudos norte-americanos mostram-se bastante satisfatórios, 
entretanto, precisamos citar dados mais recentes e do Brasil, nesse sentido Marcondes e 
colaboradores 2020, avaliaram as características produtivas, resultados econômicos e os 
riscos de perdas de fazendas leiteiras que mudaram de um sistema de sequeiro para um 
Compost barn e compará-los com fazendas semelhantes que não mudaram seu sistema. 
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Os pesquisadores coletaram dados de 18 fazendas ao longo de 36 meses entre agosto 
de 2014 a julho de 2017. Todas as fazendas iniciaram o estudo como sistema de sequeiro 
e seis fazendas mudaram para Compost barn no segundo ano. As outras 12 fazendas 
mantiveram seus sistema de sequeiro durante os 36 meses de avaliação.  A gordura do 
leite, os sólidos totais do leite e a contagem de células somáticas não mudaram quando 
as fazendas mudaram de sistema de sequeiro para Compost barn,  a proteína do leite 
(%) diminuiu nas fazendas Compost barn. No entanto, as fazendas que mudaram para 
Compost barn aumentaram a produção de leite por vaca em 13,3%. Em relação aos custos 
totais de operação não foram alterados pelo sistema. A margem líquida ($/le $/vaca) e a 
taxa de giro de ativos aumentaram nas fazendas compost barn. A análise de risco indicou 
que o risco foi reduzido em 38% nas fazendas compost barn, os autores citam ainda que 
os produtores que mudaram para o compost barn tiveram índices técnicos e econômicos 
semelhantes no primeiro ano antes de mudar de sistema.  O estudo demonstra que os 
sistemas compost barn podem ser promissores para produtores em países tropicais que 
buscam um sistema mais produtivo e menos arriscado.

A mastite é o mais importante problema sanitário da pecuária de leite, podendo 
representar custos de mais de R$ 300,00 por vaca, levando em conta esta informação 
Kuhnen e colaboradores 2021, avaliaram o perfil de resistência de patógenos causadores 
de mastite subclínica e a relação entre o status de resistência em fazendas com diferentes 
sistemas de produção. Amostras de leite de vacas diagnosticadas com mastite subclínica 
foram coletadas de fazendas que adotam diferentes sistemas de criação com diferentes 
intensidades de produção, ou seja, agroecológico, baixo insumo, alto insumo, Free-Stall 
e Compost-barn. Após a análise dos agentes etiológicos, os autores concluíram que os 
sistemas de produção não afetaram significativamente as taxas de resistência das amostras. 

CONCLUSÃO
Os estudos revisados de modo geral, apontam o compost barn como uma alternativa 

viável e recomendada do ponto de vista do bem-estar animal e do retorno econômico. 
Entretanto, fatores como a manutenção da umidade e ventilação devem ser monitorados 
com frequência pelos produtores, uma vez que a alta umidade pode estar associada 
ao aumento do risco de mastite e desconforto dos animais. Mais estudos precisam ser 
realizados para se ter uma maior clareza a cerca dos pontos positivos e por que não, 
negativos do compost barn.
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