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RESUMO 

no processo. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo demonstrar ao produtor rural como 

pode ser aprimorada com um sistema de custos, contribuindo para a melhoria da 

. Acerca 

-se como descritiva, com uma abordagem 

quantitativa-qualitativa. Este e

corte e selecionar um deles para usar no estudo de caso. A segunda etapa tem como objetivo 

cole

objetivo analisar os dados obtidos com a modelagem do sistema custos. Conforme os resultados 

encontrados na primeira etapa, o principio mais aplicado foi o de custei

-se mais interessante, por ser mais comum entre os 

identificou-se que na propriedade analisada existe um controle mensal de todos os gastos com 

a data de compra, de

de dosagem de medicamentos, suplementos e demais insumos que possa identificar o quanto 

os 

(19,3%); as despesas representam 7,1%, uma parcela menor dos gastos. 

representam em torno de 70% dos custos da propriedade, enquanto 30% permanecem constante. 

 animais para abate, devido ao alto volume 

de outras categorias comercializadas. A safra 22/23 foi capaz de arcar com todos os custos e 



 

 
 

 

d

 

 

Palavras-chave:  de Custos. A Total  Bovinocultura de corte. 



 

 
 

 

ABSTRACT 

The implementation of a costing system allows producers to understand all the costs involved 

in the process. Thus, this study aims to demonstrate to rural producers how management can be 

improved with a costing system, contributing to enhanced business performance. Regarding the 

methodological procedures, this study qualifies as a case study, analyzing the production costs 

of a specific property. In terms of its purpose, it is classified as descriptive, with a quantitative-

qualitative approach. This study is divided into three stages: the first aims to identify the main 

costing methods and principles used in the beef cattle sector and select one for the case study. 

The second stage focuses on collecting data and information from the beef cattle farm. The final 

stage aims to analyze the data obtained through the modeling of the costing system. According 

to the results of the first stage, the most applied principle was full absorption costing. Cost 

analysis based on this principle proved to be more relevant as it is more commonly used in 

studies with similar objectives and also due to its lower complexity compared to other costing 

principles. For this reason, this principle was adopted in the production cost analysis of this 

study. In the results of the second stage, it was identified that the analyzed property maintains 

monthly records of all expenses, including purchase date, item description, and cost. However, 

there is no physical control record of the dosage of medications, supplements, and other inputs, 

making it difficult to associate input costs with animals based on consumption. In the results of 

the third stage, the highest expenses are related to production costs (73.6%); the second-largest 

expense is long-term investments (19.3%), while operating expenses account for 7.1%, 

representing a smaller portion of the total costs. Variable costs account for around 70% of the 

the breeding process, representing 53%. The main source of revenue for the property comes 

from the production of animals for slaughter due to the high volume of animals sold for this 

purpose. However, when analyzing revenue per head and per kilogram (kg), the sale of bulls 

for breeding purposes generated twice the revenue of other categories sold. The 22/23 season 

was able to cover all costs and expenses, generating a net operating result of R$75,148.03. 

However, gross operating revenue was lower than total expenditures, requiring the producer to 

invest money from other sources to cover all the harvest's outlays, posing risks to the business. 

Keywords: Cost Management. Full Absorption. Livestock. Beef Cattle Farming.  
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1  

 

1.1   

encontra respaldo nos 

Aplicada (CEPEA). De acordo com os dados do CEPEA, o setor registrou um crescimento 

-se como os 

2023).    

Segundo Vieira et al. 

e o maior exportador de carne bovina e de frango no mundo (MAPA/USDA, 2023).   

 Para Vieira et al

de 

responsabilidades.     

  

desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo semestre de 2023, destacando que o 

aste com o modesto crescimento de 

1,9% do PIB como um todo (MAPA, 2023).    

  

daquele vivenc



13
 

 

como era realizada antigamente (CEOLIN et al., 2008). 

 

CEOLIN et al., 2008). 

  A contabilidade rura

 

CREPALDI, 2019).     

   Segundo Morais e Mello (

 -

              

            

-las a seu favor, com isso melhorar seu desempenho e aumentar a 

 sistema de custos permite que o produtor 

MORAIS; MELLO, 2016). 

1.2   

et al. 

 desenvolver um gerenciamento preciso, 

 

   Neste trabalho espera-se 

 de uma propriedade rural voltada para a 
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1.3 Objetivos 

  

descritos a seguir. 

1.3.1 Objetivo Geral        

 O objetivo geral deste trabalho é demonstrar ao produtor rural como a gestão pode ser 

aprimorada com um sistema de custos, contribuindo para a melhoria da performance do seu 

negócio.                                                                                                 

1.3.2   

de custeio utilizados no segmento de 

corte;  

 rural;  

c) Modelar um sistema de custos e discutir como os resultados podem servir de apoio 

a . 

1.4  

 

-financeira da empresa rural. 

Para q

CREPALDI, 2019).                                                          

            Com o intuito de responder à questão de pesquisa e atender aos objetivos, este trabalho 

delimita-se a realizar um estudo de caso, aplicando métodos e princípios de custeio para 

identificar e mensurar os custos monetários de produção, no período de julho de 2022 a junho 

de 2023, em uma propriedade rural localizada no estado do Rio Grande do Sul, que trabalha 

com pecuária bovina de corte em sistema extensivo e ciclo completo de produção, buscando 

auxiliar o produtor rural na tomada de decisão.
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1.5 Justificativa 

             O autor Palhares et al. (2023) destaca que o Brasil possui o maior rebanho comercial 

dados nos mostram que, apesar de possuir o maior rebanho comercial do mundo, o desempenho 

-se a abastecer o mercado mundial, enquanto 74% abastecem o mercado 

interno.  

aumento da procu

 

          

carne 

PALHARES 

et al., 2023).    

 

 

Segundo uma pesquisa realizada pela Embrapa, no ano de 2018 a 2019, com o objetivo 

aparecem em destaque, ocupando o primeiro lugar no ranking geral da pesquisa. Isso mostra 

que existe uma gr  pois 

 (LAMPERT et al., 2021). 

 A s rurais 

e ultrapassados, isso ainda ocorre tanto em pequenas quanto em grandes propriedades rurais. 

produt
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fins fiscais, desconhecendo as vantagens e a sua 

 

 Segundo uma pesquisa realizada por Vitali et al. 

am controle de gastos e afirmam saber de 

  

 Na pesquisa realizada por Lizot et al. 

  Esse fato ocorre em 

 

gerencial (CREPALDI, 2019). 

 rurais misturarem gastos pessoais com os custos 

- -labore 

como sendo o dinheiro 

o 

 

 analise de forma 

gargalos, planejamento e controle dos seus custos. Ter acesso 

aos indicadores financeiros-

mostrando as melhores formas para alocar os recursos (CGEE, 2014).            

           Para os autores Santos, Marion e Segatti 

onde o 
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s importantes, permitindo que o 

SANTOS; 

MARION. SEGATTI, 2012).   um controle sobre os custos, pode dar ao produtor uma 

-

(GARCIA, 2020).    

  Segundo Arruda et al. 

permitindo-  

   

tec

cisa conhecer e 

CARDOSO, 

2022).     

   s de contabilidade gerencial 

e entenda como elas podem -

este trabalho tem como objetivo demonstrar ao produtor rural como um sistema de custos pode 

-lo a melhorar a performance do seu . 
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2 REFERENCIAL   

 

2.1  

forma isolada MALAFAIA et al. -se pela 

m 

ARRUDA et al., 2009).            

            

e semi-intensiva. No sistema extensivo o gado se alimenta exclusivamente de pasto, 

stuma apresentar um baixo 

SANTOS; MARION. SEGATTI, 

2012). 

base de volumoso e concentrado, sendo oferecida diretamente no cocho. Uma das vantagens 

(SANTOS; MARION; SEGATTI, 2012; CASTRO et al., 2019; 

2022).   

          No sistema semi-

intensivo e extensivo, fazendo com que os animais ganhem peso mais rapidamente, sem a 

necessidade de um alto investimento. Segundo Castro et al. 

SANTOS; MARION; SEGATTI, 2012 et al., 2019).    
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            O Brasil, sendo um dos maiores produtores de alimentos no mundo, precisa aumentar 

 expandir 

 

(SAATH et al., 2017).    

 

produtor a util

VIEIRA et al., 2023). 

 -

investir em tecnologias que melhorem 

OLIVEIRA et al., 

2015). 

  

cruzamento de animais selecionados, buscando obter heterose. Em outras palavras, visto que os 

de peso OLIVEIRA et al., 

2015; CASTRO et al., 2019). 

2.2  

              

empresas, aplicando 

ALVES et al.

gere VICECONTI, 2018). Segundo 

Santos, Marion e Segatti 
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a)  o momento certo 
para a venda; na desmama, recria ou engorda? c) Quanto custa a estrutura fixa do 
rebanho? d) Quantas arrobas de carne representam os custos da estrutura fixa? e) 
Quais os el
 o custo por piquete e pasto? g) Qual  
 o tempo ideal para os animais permanecerem em um pasto em termos de custo e 

ganho de peso. 

          As 

role de custos 

ALVES et al., 

2018).                                                                                                                            

         Segundo Alves et al. 

- 1 constam 

algumas terminologias utilizadas na contabilidade de custos e  de cada uma. 

 

 Quadro 1  Terminologias utilizadas na contabilidade de custos. 

Nomenclatura    

Gasto 

  

Custo   

Cu   

Desembolso 

  

Investimento 

  

Despesa 

empresa. 

Perda   

  Fonte: Autora (2024) adaptado de Alves et al. (2018). 

os gastos envolvidos no 
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o v  

         

ALVES et al., 2018; SANTOS; MARION; 

SEGATTI, 2012; ATRILL et al., 2014).  

pela atividade visualize

CREPALDI, 2019, p. 73).   

          

SANTOS; MARION; SEGATTI, 2012; CREPALDI, 2019).   

          

equipamentos (SANTOS; MARION; SEGATTI, 2012; CREPALDI, 2019).   

         

 

a cada unidade produzida. 

 

2.3 Sistema de custos 

           Segundo Crepaldi (2023, apud HORNGREN

-  

apresentadas na Figura 1. 
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Figura 1   

 
Fonte: Crepaldi et al. (2023, p.:157). 

permite escolher aquele que melhor se adapta ao objetivo gerencial da empresa. Para 

imp

SANTOS; MARION; SEGATTI, 2012). 

(ROCHA; MARTINS, 2015).  

de um sistema de custos permite mensurar as margens de lucratividade de cada produto, como 

ROCHA; MARTINS, 2015).                  
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acordo com o obj  

 Para identificar o custo por produto produzido divide-se o custo total pelas unidades 

 ao 

BORNIA, 2010).  

 

relacionados ao produto, para isso utiliza-

(BORNIA, 2010). 

2.3.1  

  -se entre si na 

forma como tratar os custos fixos, 

2 constam algumas vantagens e desvantagens de cada 

 

total

ALVES et al. 2018). Segundo Marion (2017, p.62) 

o sistema de custeio por absor o d  guarida 

tanto ao sistema de custeio departamental quanto ao sistema Activity Based Costing  (ABC)  

 

ALVES 

et al. 

CREPALDI, 

2023; BERNARDI, 2017).   

 

nos processos produtivos (BORNIA, 2010). 
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 Quadro 2  .  

  
Integral  

    

Vantagens  Absorve todos os custos de 

calcular o custo total de 

cada produto; Segue as 

normas de contabilidade e 

os materiais usados na 

custos.    

Permite mensurar de forma 

objetiva os custos dos 

produtos; Os dados obtidos 

-

volume-

aumentos de pro

relacionados a aumento de 

resultados; O custeamento 

custo-

permitindo realizar um bom 

controle de custo.  

contabilizando-os junto aos 

c

agrega valor; Fornece o custo 

houvesse perdas no processo 

produtivo. Desta forma, 

podemos comparar este valor 

com os gastos e verificar a 

avaliando assim a quantidade 

de perdas.   

Desvantagens

  custo entre este ou aquele 

produto; A maior 

de 

   

semifixos. O custeamento 

de curto prazo, pois d

longo prazo precisam levar em 

conta os custos fixos. 

brasileira.  

 Fonte: Autora (2023) adaptado de Crepaldi (2023); Viceconti (2018); Bornia (2010). 

           

CORONADO, 2012). Entretanto, eles podem serem usados 

em conjunto, pois mplementares. Havendo que escolher apenas um, o 

 que  inclui todos os custos e perdas. 
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2.3.2  

Bornia (2010) menciona cinco 

, custeio baseado em 

atividades,  mais 

).  

No Quadro 3, constam algumas das vantagens e desvantagens dos  

de cada um:  

a) -

(BORNIA

CREPALDI, 2023, p. 261). 

no gerenciamento dos 

custos diretos com os produto

no tratamento dos custos indiretos. 

b) Centro de Custos

Wirtschaftlichkeit), nele todos os custos e despesa

(BORNIA

ideal (BORNIA, 2010).                                      

 custeio baseado em atividades, esse sistema 

consomem mais recursos dentro da empresa (CREPALDI, 2023). Segundo Marion (2017, p. 

mais justa que as adotadas pelos sistemas tradicionais, fundamenta-se no fato de que as 

um meio mais acurado de determinar o montante de CIF em cada unidade. 
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  Quadro 3  .  

    Centro de custos    

Vantagens  

do sistema produtivo; 

processos de custo;   

 Leva em conta todos os gastos, 

apurado para o mesmo produto, 

rindo seus custos;   

mais precisas, por conta da 

visualizar melhor os fluxos 
dos processos; Permite 

valor ao produto; Cria uma 

auxilia na hora de tomadas de 
  

Desvantagens  Precisa ser revisado e 
reajustado 

realizado de forma 

engenharia, trazendo 

dificuldade. Ineficiente 
ustos 

indiretos. 

aplica-se aos custos dos produtos 
uma porcentagem uniforme 

Isso deixa de reconhecer que 
nem todos os produtos podem 
auferir lucros a uma mesma 
taxa.  

investimentos em controles 

tornando-
dois sistema de custos.  

Fonte: Autora (2024) adaptado de Crepaldi (2023); Viceconti (2018); Bornia (2010). 

          

o tipo de produto ou do 

identificar quais os custos devem serem apropriados  
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3 PROCEDIMENTOS  

Este tópico descreve os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os 

objetivos deste trabalho. Inicialmente, apresentamos a classificação da pesquisa, seguida pelo 

desenho da pesquisa e, por fim, detalhamos as etapas dos procedimentos metodológicos. 

3.1    

            

et al.  gerando 

-se 

SORDI, 2017, p. 76).          

         Apresenta uma abordagem quantitativa-qualitativa, pois segundo Sordi (2017, p. 79), essa 

 

           

FACHIN, 2017, p. 

FACHIN, 2017, p. 75).     

            A pesquisa é um estudo de caso, que, segundo Baptista et al. (2016), busca aprofundar-

se em uma situação específica, possibilitando que o conhecimento obtido seja, eventualmente, 

generalizável. Além disso, Martins (2013) destaca que a diversidade nas formas de coleta de 

dados é outra característica que define esse tipo de pesquisa. Neste estudo, foram utilizados 

dados primários e secundários, coletados por meio de entrevistas, análise de planilhas e 

anotações feitas pelo o gestor da propriedade. 

3.2 Desenho da pesquisa 

 Inicialmente uma pesquisa deve definir os seguintes elementos: problema, objetivo 
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tivos desejados.  A Figura 2 ilustra os processos 

dentro de cada etapa realizada. 

 

Figura 2  . 

 

Fonte: Autora, 2024.   

            A Figura 2 ilustra a sequência dos procedimentos desenvolvidos para alcançar os 

objetivos de cada etapa, bem como a interconexão entre elas até o objetivo final de analisar a 

modelagem de um sistema de custos. Essa visualização facilita a compreensão da metodologia 

empregada para obter os resultados desejados. 

3.3  

 Segundo Sordi ( cada etapa foi desenvolvida. 

custos a ser usado no estudo de caso. A segunda teve como objetivo coletar dados e inform

da propriedade rural e a terceira teve como objetivo analisar os dados obtidos para a modelagem 

do sistema de custos. 
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3.3.1 Primeira etapa 

   Para realizar a primeira etapa realizou-

(2013) esse tipo de pesquisa permite encontrar os principais trabalhos publicados sobre o tema, 

fornecendo dados relevantes para a pesquisa.  

   

-se a busca por artigos relacionados ao 

 e/ou custos.  

  

ias fundamentais expostas pelos autores, 

  

trabalhos encontrados, selecionando somente os artigos que abordassem alguma forma de 

o sistema de custo a ser utilizado no estudo de caso. 

3.3.2 Segunda etapa 

 

apresentadas no Quadro 4. Segundo Lakatos 

 

Quadro 4   

  Coleta de dados:  

Estudo de caso  Entrevista semiestruturada;  

Consulta a dados de arquivo. 

Fonte:Autora, adaptado de  Martins (2013, p. 189). 
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         Foram realizadas duas entrevistas semiestruturadas com o gestor da propriedade, nesse 

tipo de entrevista o entrevistador tem liberdade tanto para realizar as perguntas conforme o 

(MARTINS, 2013).  

        Na primeira entrevista buscou-

dentro da propriedade para, posteriormente, elaborar-se um fluxograma, permitindo visualizar 

o. 

          Segundo Moraes (2015, p.19), o fluxograma  uma ferramenta muito 

 

          O 

todos os gastos mensais desembolsados pela empresa, receitas obtidas com as vendas e a 

ulho 

de 2022 a junho de 2023. 

        A consulta a dados de arquivos permitiu 

-l

-los (MARTINS, 2013; GIL, 2022). 

          

aos arquivos de dados fornecidos pela empresa, de modo a compreender claramente o processo 

-

que suscitaram incertezas. 

 

3.3.3 Terceira etapa  

          da a 

, o  e o que 

. 

acordo com os valores apurados, para identificar quais foram os custos mais elevados.  

         Os custos foram classificados conforme a sua variabilidade, pois considera-se importante 

inalterados ou constantes, independentemente do volume SANTOS; MARION; SEGATTI, 

2012
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Posteriormente, foi feita a classificação dos custos em diretos e indiretos, conforme o descrito 

por Santos, Marion e Segatti, (2012) e Crepaldi (2019). 

        Os custos foram organizados por item de custo e finalidade, conforme o Quadro 5. Um 

item de custo pode estar associado a uma ou mais finalidades, por exemplo, os insumos podem 

.  

 

Quadro 5:  Custos por item e finalidade.  

Item de custo Finalidade 

 Insumos; 
  
  
 agem; 
  
  
  
 Impostos e taxas. 

 Sanidade; 
  
  
  
 Pastagem; 
 Frete; 
 Software; 
 Rastreabilidade; 
 Manejo; 
  
  
 Arrendamento; 
  
 Materiais; 
  
 Cavalos; 
  

Fonte: Autora, 2024. 

        

enquanto os indiretos, por meio  de rateios simples. 

Segundo Aranha et al. 

em conta o peso do corporal do rebanho.       

        Na F

. A 
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mensal de animais em cada 

categoria 2022 a junho de 2023.    

 

Figura 3   

 

Fonte: Crepaldi (2019, p. 260). 

         

gastos conforme o descrito na Figura 3, que consiste na soma de todos 

o pela quantidade de quilogramas (kg) 

comercializada. -se o gasto  
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4 RESULTADOS 

 apresentados os resultados de forma similar aos procedimentos 

. O

fluxograma, gastos da propriedade, var

operacional e, por fim, os resultados da safra 22/23. 

4.1  

A busca 

relacionadas ao tema, dentro do estrato analisado. No total, foram encontrados 43 artigos que 

e e constam 

principal e os principais resultados de cada artigo encontrado.

        Entre os trabalhos encontrados na primeira fase da pesquisa, apenas 29 artigos abordaram 

algum

  ou 

 

         A escolha da melhor forma depende do objetivo que a empresa tem ao realizar esta 

combinado com o custo operacional total (COT).  Esta forma de  consiste em apurar 

todos os custo

o de custos 

geral. 

        

de custo impacta economicamente em 

determinado produto pio de custeio mostrou-se mais 

interessante, por ser mais comum entre os artigos com objetivos semelhantes ao deste trabalho 

e   

. Em  foi utilizado na 

 deste trabalho. 
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4.2 Fluxograma  

        s dentro da propriedade, 

Sendo 

muito 

        A primeira etapa corresponde à fase de cria, envolvendo touros e matrizes, representados 

pelo símbolo de "produto máquina", uma vez que é a partir da reprodução desses animais que 

os produtos são gerados. Antes do acasalamento na primavera, as matrizes do plantel passam 

por um processo de seleção. Essa seleção permite que o produtor identifique os melhores 

animais com base em critérios próprios e nas avaliações realizadas por programas de 

melhoramento genético. 

        Realiz

am para o 

 

       

de passar para etapa de desmame -se  

imediatamente. Se houver pasto, passa-  escore de 

c corporal (ECC) 

considera-

for sim, realiza-

       A partir do processo de desmame, resultam dois produtos em processo: os terneiros(as) 

desmamados(as) e as matrizes não selecionadas na etapa pré-acasalamento de primavera. Essas 

matrizes são destinadas à engorda e, posteriormente, vendidas para abate. 

        Inicia-

. Os machos de sobreano passam 

pelo crit
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; se a resposta for sim, ele passa pelo processo de 

      

matrizes; 

passaram pelo processo  -se, 

assim como os machos castrados, novilhos de 13 a 24 meses (produtos em processo). 

      

-se novilhas de descarte, sendo destinadas 

idas em remates, enquanto 

.

      Os novilhos de 13 a 24 meses que não são selecionados para reprodutores são destinados à 

engorda em pastagens e, posteriormente, vendidos para abate. Por outro lado, os novilhos 

selecionados para touro seguem dois destinos: aqueles que não serão comercializados são 

incorporados ao plantel de reprodutores, enquanto os destinados à venda são negociados 

diretamente na fazenda ou em remates. 

4.3 Gastos da propriedade 

conhecer os g

Dessa 

forma, é possível não apenas eliminar despesas desnecessárias  

O conceito de 

m  A Tabela 1  

estido 

; 

forma inteligente.   
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Tabela 1 - Gastos da safra 22/23                                                                                                               (continua). 

Itens de gastos:          Custo total (R$):  

CUSTOS 1.782.761,80 73,6% 

       Insumos 1.125.839,66  

           55.350,85  

           431.530,83  

          Pastagem 466.166,06  

           15.744,01  

          Sanidade 157.047,91  

         278.691,18  

         Arrendamento 267.241,18  

                                11.450,00   

                              175.782,05   

                                 31.343,07   

          Geral                         2.884,00   

          Frete                         3.555,00   

          Manejo                       20.466,00   

                                 16.152,28   

          Pastagem                         2.300,00   

          Rastreabilidade                       13.313,16   

                                 64.363,98   

          Sanidade                       10.310,24   

          Software                       11.094,32   

                              104.946,20   

                                51.839,30   

          de infraestrutura                        24.777,23   

                                12.093,32   

        Impostos e taxas                         8.792,86   

INVESTIMENTOS                     468.330,98  19,3% 
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Tabela 1 - Gastos da safra 22/23  (conclusão). 

DESPESAS                     171.042,82  7,1% 

        Adm                      142.279,84   

        Diversos                       28.762,98   

Desembolso Total                   2.422.135,61   

Fonte: Autora, 2024. 

 

          Na Tabela 1 

que representam 73,6% do total, 

de custo que aumentam a produtividade. Dentre esses custos, a maior parcela é destinada a 

insumos, correspondendo a 63,15%. destinados a fins de 

. 

        Apesar desses gastos serem considerados investimentos produtivos 

 

          O segundo maior gasto corresponde aos investimentos de longo prazo, representando 

19,3% do total. Desses, 3% estão relacionados à aquisição de cavalos, 17% à substituição de 

bovinos e 80% à infraestrutura, que inclui: açude (67%), galpões (16%), materiais e mão de 

obra (8%), cercas (4%), consórcio (3%), rede elétrica (1%) e a casa da sede (1%). Esses dados 

indicam que a propriedade direciona bem seus recursos, priorizando investimentos em itens que 

aprimoram o processo produtivo, como, por exemplo, o açude. 

         Os investimentos de longo prazo, sendo a segunda maior parcela de gastos, precisam ser 

realizados com cautela, pois a pecuária sendo uma atividade de ciclo longo e sujeita a várias 

variações, como questões climáticas que afetam o volume de pastagens e a oscilação do preço 

da commodity no mercado, pode ter o fluxo de caixa prejudicado quando uma grande parte dos 

recursos financeiros está comprometida. 

       As despesas representam uma parcela menor dos gastos, o que indica que uma empresa 

investe bem seus recursos. No entanto, para melhorar o uso dos recursos, é importante não 

apenas direcioná-los para itens que aumentem o desempenho produtivo, mas também para 

produtos com maior margem de lucro. Por isso, é fundamental alocar corretamente os custos 

aos produtos. Mesmo que a pecuária de corte produza um produto homogêneo, existem alguns 
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sistemas mais vantajosos como: criação, recria, terminação e produção e comercialização de 

reprodutores. 

      Segundo o gestor da propriedade, devido as fortes secas enfrentadas nos últimos 3 (três) 

anos em função do fenômeno climático La Niña, foi necessário um investimento maior, tanto 

na infraestrutura da propriedade com a construção de um açude, como também na aquisição de 

insumos como suplementos minerais, que aumentou em quase 50%, e pré-secado, que em safras 

anteriores não era necessário.     

4.4 Variabilidade dos custos 

       Conhecer a variabilidade 

A Tabela 2 

propriedade analisada, considerando a finalidade e o valor dos recursos financeiros investidos. 

        Segundo o autor El-Memari Neto 

seja superior a 5

um fixo, 

 a 50% 

   

 

Tabela 2  Variabilidade dos custos                                                                                                        (Continua). 

Tipo Custo Custo Total (R$): 
FIXO 550.469,26 

Arrecad  8.792,86 
Impostos e taxas  

Arrendamento 267.241,18 
  12.093,32 

 55.350,85 
Manejo 104.946,20 

  
 11.450,00 

 19.414,06 
  

 51.839,30 
Materiais 5.363,17 

  
Software 11.094,32 
Geral 2.884,00 
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Tabela 2  Variabilidade dos custos                                                                   (conc  

 1.232.292,54 
 31.343,07 

Frete 3.555,00 
 447.683,11 

Pastagem 468.466,06 
Rastreabilidade 13.313,16 

 80.107,99 
Manejo 20.466,00 
     
Sanidade 167.358,15 

Total Geral 1.782.761,80 
Fonte: Autora, 2024. 

   

       

El-Memari Neto 

menor comprometimento do  

, pois aumentam o desempenho dos animais, impactando 

 

     Conforme o indicado na Tabela 2 70% dos custos da 

propriedade, ou seja, a maior parte dos custos variam proporcionalmente ao volume de animais, 

pelo volume de animais, representando uma parcela cada vez menor, com isso, aumentando a 

margem de lucro da propriedade.  

      

em 

proporcionalmente,  

       

48%. Neste caso, algumas possibilidades devem ser estudadas pelo produtor, como 

- se o 

arrendador autorizar; aumento da produtividade por hectare, possibilitando que o produtor 

mantenha o me

muito vantajoso a longo prazo. 
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4.5 Custo dos estoques

    

       s principais ferramentas para medir o desempenho 

produtores rurais. Segundo Santos, Marion e Segatti (2012, p. 90

      Na propriedade analisada existe um controle mensal de todos os gastos com a data de 

dosagem de medicamentos, suplementos e demais insumos que possa identificar o quanto cada 

animais por consumo. 

      Esse contr

propriedade que apresenta um alto gasto com insumos, como foi apresentado na Tabela 1.  

       Pela au

pelas categorias que, segundo o informado pelo gestor, consumiram aqueles 

custos 

diretos foram apropriados diretamente; os custos indiretos foram rateados por quilograma (kg).

Figura 4 - Volume do estoque mensal por categoria.  

Fonte: Autora, 2024.
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         Na Tabela 3 

foi realizado considerando 

a Figura 4, obtendo-se ao 

o. 

         A categoria de machos de 13 a 24 meses recebeu uma parcela de custos relativamente alta 

comparada a categoria de machos de 25 a 36 meses, conforme o apresentado na Tabela 3, 

devido ao fato que o volume de animais foi constante durante todo ano, enquanto que a outra 

categoria apre  

 

Tabela 3 -  

Ciclo completo 
Peso Médio 

por cab.  
(kg) 

Custo Total 
Anual 

(R$/cab) 

 Custo Médio 
Mensal  

(R$/cab.) 

 Custo Médio 
Mensal  

(R$/cab/kg) 

Cria  7.691,41 640,95  

Matrizes em reprodução 493 1.781,31 148,44 0,30 
Bezerros mamando 231 153,61 12,80 0,06 
Fêmeas até 12 meses 339 1.107,41 92,28 0,27 
Machos até 12 meses 248 1.165,32 97,11 0,39 
Matrizes descarte 504 1.105,31 92,11 0,18 
Touros reprodução 863 2.378,46 198,20 0,23 

Recria, Terminação e 
Reprodutores  6.736,86 561,40 

 

Fêmeas 13 a 24 meses 339 767,25 63,94 0,19 
Machos 13 a 24 meses 520 2.409,78 200,81 0,39 
Machos 25 a 36 meses 570 51,79 4,32 0,01 

Novilhas engorda 456 1.129,58 94,13 0,21 
Touros 863 2.378,46 198,20 0,23 

Custo do Ciclo completo  14.428,27 1.202,36  
Fonte: Autora, 2024. 

 

       a Tabela 3  foi 

considerado o que foi gasto para produzir, sem considerar 

. Dessa forma o gestor pode planejar os custos 

Neste c -se a envolver somente o custo da safra atual, sem considerar o 

 

       

de pastagem, exigindo um maior 
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assim, em muitos casos, mais vantajoso trabalhar apenas c  

      o foco deste trabalho, comparar o 

-lo. No 

vem ser consideradas no momento de decidir entre comprar 

 

       

plantel,   como o PampaPlus, buscando 

ao abate. Ao o r,  o risco de adquirir animais 

 

        

4.6 Faturamento operacional 

 

        

 t

 A Tabela 4 apresenta o faturamento da safra 

22/23. 

       

que geram receita dentro 

de uma propriedade e o impacto que elas representam no faturamento total. O perfil da receita 

mais vantajoso produzir. 
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Tabela 4 - Faturamento safra 22/23. 

Finalidade Quantidade 
(kg/cab.) 

Receita 
(R$/cab) 

Receita 
(R$/cab/kg) 

Receita Total 
(R$) 

Abate 391    1.961.752,65 
Machos 12 a 24 meses 123 485,44 5.908,44 12,17 726.738,22 
Machos 25 a 36 meses 8 576,00 6.591,87 11,44 52.734,92 
Matrizes descarte 178 528,80 4.547,11 8,60 809.385,35 
Novilhas engorda 77 435,22 4.362,30 10,02 335.897,39 
Touros 5 858,00 7.399,35 8,62 36.996,77 

Venda 5    67.200,00 
Machos 12 a 24 meses 1 371,00 3.200,00 8,63 3.200,00 
Touros 4 752,25 16.000,00 21,27 64.000,00 

Total Geral 396  5.123,62  2.028.952,65 
Fonte: Autora, 2024. 

 

     

animais para abate, devido ao alto volume de animais comercializados para esta finalidade. No 

extremamente interessante.     

    Outra categoria que se destacou foi a de Machos 12 a 24 meses, com a finalidade de abate, 

com o valor do quilograma (kg) avaliado em R$12,17. Por serem animais precoces, estes se 

as, permitindo uma vantagem 

 garantindo ao produtor uma remuneração acima do 

preço de mercado. 

 

4.7 Resultados safra 22/23. 

 

    El-  de 

toda atividade. A Tabela 5 

propriedade analisada, o produtor trabalha com ciclo completo e a sua principal fonte de renda 

ogramas (kg) 

200.755 (kg). 
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Tabela 5 - R  

Resultados da Operação Valor (R$) Valor (R$/kg) 

Receita Operacional Bruta                      2.028.952,65  10,11 
Custo Total                      1.782.761,80  8,88 

             Custo fixo                          550.469,26    2,74 
             Custo variável                       1.232.292,54    6,14 
Resultado Operacional Bruto                         246.190,85  1,23 
Despesas                      171.042,82 0,85 
Resultado Operacional líquido                         75.148,03  0,37 
Investimentos                         468.330,98  2,33 
Desembolso Total                     2.422.135,60                                  12,07 
Resultados Finais                       - 393.182,95                                 - 1,96 

Fonte: Autora, 2024. 

 

      Os quilogramas (kg) comercializados, que correspondem ao produto final do ciclo 

propriedade. Nos resultados encontrados, a safra 22/23 foi capaz de arcar com todos os custos 

e despesas, gerando um resultado operacional  de R$75.148,03 reais. 

      No entanto nos resultados finais, 

produtor invista dinheiro de outras fontes, para cobrir 

riscos para o 

 o. A gestão de custos e 

o retorno sobre os investimentos serão fatores críticos para melhorar a rentabilidade futura. 



45
 

 

5  FINAIS 

  

       

criando m

, como 

 

      

para uma empresa planejar-se e preparar-  

     Um sistema de custos 

saber gerenciar o  

prazo. 

      O uso de instrumentos como um sistema de custos possibilita que o produtor c

 No entanto, nenhum sistema 

 

      Conhec

que precisa produzir para atingir os resultados 

-

isar vender para fazer caixa, 

amenizando riscos  

      

permitindo 

que o total desembolsado na safra por 
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         detalhadamente como cada 

recurso é utilizado no processo produtivo, mensurando o consumo de cada categoria. Isso 

permite identificar os custos de produção de forma individualizada, possibilitando um controle 

mais eficaz de desperdícios e uma maior precisão na  

        Este trabalho alcança seus objetivos ao apresentar, nos resultados, análises realizadas sobre 

os dados obtidos com a modelagem do sistema de custos. Além disso, evidencia como as 

informações geradas por essa modelagem podem apoiar o produtor rural, no segmento da 

pecuária de corte, fornecendo embasamento para a tomada de decisões mais assertivas. 

. 
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